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Aos homens e mulheres da Amaz6nia que fizeram os objectos
apresentados nesta exposicao, E aos seus descendentes, no seu
esforco sempre persistente de definirem as suas identidades
e de construirem as suas hist6rias.

A Thekla Hartmann , cujo trabalho desencantou as coleccoes
conservadas em Portugal.

In memoriam R6mulo de Carval ho (t1997) Conservador do
Museu da Academia das Ciencias de Lisboa.

"Exponham 0 problema. Nao exponham a solucao"

(Ivan Karp )

E XPOR NAo E UMA ACTIVIDADE NEUTRA. Nos ultimos anos a Exposicao,
e 0 Museu, mudaram de estatuto - tornaram-se urn terreno politizado e
urn espa~o de debate, e veem sendo tema de investigacao intelectual, e
artistica. Na sequencia disso tern side feitos , urn p ouco por tod o 0

mundo, experimentos de exposicao que procuram explorar possibili
dades inovadoras, que vao integrando os resultados desse debate, e
tomando nele urn papel activo. E se isto vale para Museu e Exposicao
de qualquer tipo, as coisas estao mais complicadas, anascenca, quando
se trata de expor objectos e formas culturais provenientes de sociedades
a que os conceitos de Museu e Exposicao, instituicoes eminen temen te
ocidentais, e 0 tipo de relacao com as coisas que eles instauram, sao
alheios. Como acontece com os objectos de povos indigenas da Ama-
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z6nia que ha mais de duzentos anos foram recolhidos e veem sendo
conservados em museus portugueses, e que agora se apresentam em
Manaus'!'.

Exp6r ecada vez menos s6 seleccionar, conseguir objectos e exibi
-los, seguindo criterios mais esteticos ou mais informativos. Estes dois
modelos canonicos de exposicao etnografica tern sido submetidos a
ataques e a tentativas continuas de os ultrapassar'O. A assimilacao de
praticas nao ocidentais aos padr6es esteticos e aos conceitos de arte oci
dentais (que tern a tendencia para se considerarem universais), que se
iniciou no principio deste seculo em simultaneo com a "revolucao
modernista" nas artes ocidentais, tornou-se urn problema e nao uma
solucao: e a questao fica ainda mais problematica e complexa se conside
rarmos que na pr6pria pratica artistica contemporanea internacional se
questionam exactamente esses padr6es e conceitos - aquilo que para
abordar os objectos etnograficos e tornado como uma evidencia, impen
sada, a Arte, nao e rna is assim no mundo da arte contemporanea, dos
artistas aos estudiosos e aos coleccionadores. Por outro lado, 0 genero
de exposicao mais informativa, contextualizante, vern sendo abalado por
multiplas discuss6es travadas no interior da antropologia - a critica dos
modelos estruturo-funcionalistas e culturalistas de abordagem das socie
dades como totalidades isoladas, a relacao global-local, a nocao de cultu
ra como urn processo, a multiplicidade das interpretacoes no interior de
uma mesma sociedade. Alem de que exp6r esempre representar, a expo
sicao e sempre uma recontextualizacao. Nao ha continuidade entre a
representacao e 0 que erepresentado. as objectos nunca serao, no museu
ou na exposicao, aquilo que terao sido lei nas sociedades onde for am
feitos, para quem os produziu.

Aceite que exp6r edemonstrar uma determinada interpretacao dos
objectos, que e necessariamente construida e deve ser assumida como
tal; e que essa demonstracao se faz pela apresentacao e construcao de
ideias atraves do espac;o, usando objectos, imagens, textos, cores, luzes,
sons; tem-se prestado atencao aos processos pelos quais a exposicao dota
os objectos de sentidos, tem-se experimentado com multiples modos de
exp6r, enquadrar, como fonte de significacoes,

A historia recente do acervo etnografico recolhido na Amazonia
entre 1783-1792 pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, nos ulti
mos seis anos, e uma ilustracao eloquente desta situacao. A exposicao
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de Manaus ea quarta apresentacao de objectos desse acervo. Cada uma
delas construiu urn contexto diferente para os objectos, uma perspectiva
diferente sobre eles, permitindo con siderar em cada caso diferentes as
pectos, sentidos e valores, que eles tern ou que lhes estao associados'v.

A "Memorias da Amazonia. Expressoes de identidade e afirmacao
etnica" nao eA exposicao, euma exposicao. Houve outras com os mes
mos objectos, e as possibilidades nao ficaram aqui de modo nenhum es
gotadas. As opcoes que tomamos ne sta apresentacao em Manaus incor
poram as nossas posicoes intelectuais, e sao certamente passiveis de
critica. Mas sao tambem conceitualmente consistentes. E abertas - levan
tam quest6es.

Tal como se fez na exposicao do Porto, pretendo explicitar os seus
fundamentos conceituais, antropologicos e museograficos, num texto
que reflecte sobre a exposicao, na sua elaboracao e no seu fazer. Para
melhor se entender porque 0 que se viu - porque tais objectos, de tal
maneira agrupados, colo cados, iluminados, instalados...

Antecedentes e Recontextualiza~ao da Expos;~ao. Do Porto
a Manaus

Partimos da "Memoria da Amazonia. Etnicidade e Territorialidade"
do Porto, em 1994. Ai, e pela primeira vez, fazia-se uma aproximacao
do acervo etnografico de A. Rodrigues Ferreira as sociedades indigenas
amazonicas dos nossos dias. Alem de materiais arqueologicos da regiao,
e de outros artefactos etnograficos mais recentes, de varies museus e
coleccoes, os objectos do seculo XVIII foram enquadrados por algumas
centenas de objectos indigenas de producao conternporanea, que a
Universidade do Porto adquiriu; e pela apresentacao de elementos varia
dos que davam uma informacao densa sobre a situacao actual destas
sociedades - videos, citacoes de falas de lideres indigenas, publicacoes
de organizacoes, livros de ensino de varias linguas, etc. Tambem pela
primeira vez, foram convidados a visitar a exposicao, e a participar de
urn Serninario organizado entao, membros de sociedades indigenas. Foi
uma exposicao em que se encenava 0 relacionamento «en tre dois mun
dos - dos povos que ai habitavam ha milhares de anos com as suas
multiplas formas de vida, e dos que chegaram, invadiram e
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conquistaram: colonos, funcionarios, missionaries, militares. [propondo]
a descoberta de algumas das formas desse encontro, confronto, ao Iongo
de tres espac;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: l-Choque. 2-Tutela. 3-Afirmac;ao
de etnicidade.sw.

A mesma preocupacao, de nao permitir que os objectos do seculo
XVIII fossem vistos como parte de urn passado morto e congelado, sem
qualquer relacao com 0 presente, e particularmente com 0 presente das
sociedades indfgenas, ocupou-nos desde 0 principio, desde as primeiras
conversas para a exposicao em Manaus. Mas tambem foi sempre claro
que era necessario pensar uma nova apresentacao dos artefactos, com
uma linha tematica e uma estrategia expositiva criadas especificamente
para 0 espac;o ffsico e social do Palacio Rio Negro, e para urn contexto
tao diferente quanta e 0 de Manaus. E ap6s as primeiras reunioes de
trabalho com colegas da Universidade do Amazonas e com os membros
da e.O.LA.B., quando em Abril 96 me desloquei a esta cidade com 0 Ar
quitecto Paulo Providencia, ficaram definidos alguns pontos que orien
taram os trabalhos posteriores.

- Ao contrario da Exposicao do Porto, as questoes polfticas da
relacao entre sociedades indfgenas e sociedade envolvente
(colonial ou nacional), nao construfram desta vez a linha tematica
da apresentacao dos artefactos Alexandre Rodrigues Ferreira.
Essas questoes estao presentes na vida amaz6nica; e aqui actuam
muitas organizacoes indfgenas que definem a politica indfgena,
alem de outras de apoio aos povos indfgenas que agem nesse
dominic. Evidentemente que a questao polftica se nao esta
presente como 0 tema, aparece inevitavelmente, de urn modo
mais subtil: a pr6pria apresentacao da coleccao em Manaus, na
Amazonia onde vive grande parte dos descendentes dos povos
que fizeram estes objectos, e nao noutras capitais do Brasil, eurn
facto eminentemente politico; os objectos indfgenas ocuparam
pomposamente urn ed iffcio carregado de uma historia em que os
povos indfgenas estiveram geralmente na posicao de exclufdos;
ao enfatizar, atraves de dispositivos de exposicao adequados, a
excelencia tecnica e estetica desses objectos questiona-se a classi-
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ficacao corrente e dominante que se faz da cultura material dos
povos indigenas, como Artesanato. E a presen<;a viva das socie
dades indigenas contemporaneas sera assegurada por urn pro
grama de actividades, co-organizado com a e.O.I.A.B., a articular
com a exposicao dos objectos do seculo XVIII; e a realizar em
duas malocas a serem construidas no jardim do palacio.
A exposicao destina-se a urn publico amplo e diversificado, em
termos de identidade etnica, de capital cultural, de interesse, de
orientacao, de tempo disponivel. Pretende-se que 0 dar a conhe
cer e a sentir 0 valor destes artefactos possa contribuir para au
mentar 0 respeito pelas culturas que os produziram, quer da
parte de estranhos, quer daqueles que nao querem, ou podem,
identificar-se como deles descendentes; assim como se espera
que possa servir de alimento ao orgulho de ser Waimiri ou
Tuyuka, Marubo ou Yanomami, ou ... por parte daqueles que hoje
se identificam assim.
Propos-sa a realizacao de urn conjunto de eventos paralelos a
exposicao - seminaries, ciclo de video etnografico, instalacoes por
artistas plasticos amazonenses, ciclo de cinema de ficcao, de
teatro e de danca com tematica indigena - que estendam a aten
<;ao as sociedades e culturas indigenas por varies dominios do
conhecimento, e ampliem 0 espa<;o de presen<;a da exposicao, na
cidade de Manaus, e nas suas populacoes,
Foi definida a vontade de integrar na exposicao dos artefactos a
iconografia original produzida durante a Viagem Philosophica
que esta nos acervos da Biblioteca Nacional e no Museu
Nacional, no Rio de Janeiro.

Sendo assim, a apresentacao dos artefactos e da iconografia do se
culo XVIII, resultantes da Viagem Philosophica chefiada por Alexandre
Rodrigues Ferreira, constituia-se como pretexto para 0 evento na totali
dade das suas manifestacoes - urn f6rum para a apresentacao e a accao
afirmativa de sociedades indigenas, urn espa<;o para 0 debate academico,
uma apresentacao dos materiais do seculo XVIII. E foi com este progra
rna que recebi da Comissao de Organizacao da Exposicao a responsa
bilidade de definir 0 conceito, de realizar a investigacao e de elaborar 0

roteiro para a exposicao dos artefactos A. Rodrigues Ferreira, no edificio



134 Jose Antonio B. Fernandes Dias

do Palacio Rio Negro. Em estreita colaboracao com 0 Arquitecto Paulo
Providencia que se encarregou da arquitectura e do desenho desta expo
sicao.

Urn conceito para a apresenta~ao dos artefactos do sec. XVIII

Partindo destes parametrosprogramaticos, dos pressupostos museolo

gicos e da hist6ria museografica recente da coleccao, foi desenvolvido um
conceito e um discurso expositivo que assume claramente, e explora, a musea

lizacao dos artefactos referidos. Como uma forma de colocar esta seccao - a
apresentacao da coleccao Alexandre Rodrigues Ferreira - no evento maior que
e a «Memorias da Amazonia». Atribuiu-lhe ai um papel activo, de agente
estimulador do debate, da reflexao critica, da accao afirmativa que estao nos

seus objectivos.
Os objectos dao forma ahistoria, e a hist6ria por sua vez transforma

os objectos. Produzidos ha mais de duzentos anos, os que agora se apre
sentam em Manaus foram sendo coisas variaveis ao longo da sua vida,
nos multiples usos que lhes de ram pessoas diferentes em contextos dife
rentes. Foram feitos, e usados naqueles cas os, por homens e mulheres
indigenas que viveram na Amazonia, nos finais do seculo XVIII, em
situacoes muito diversas de interaccao com 0 mundo dos colonizadores;
for am seleccionados e coletados por urn naturalista entre 1783 - 1792,
enviados para 0 Real Gabinete da Ajuda em Lisboa e depois distribuidos

pelo Museu de Hist6ria Natural da Universidade de Coimbra (1806),
actual Museu Antropol6gico da Universidade de Coimbra (M.A.U.C.),

e pelo Museu da Academia das Ciencias de Lisboa (1836); em 1892 este
acervo foi apresentado em Madrid, na exposicao comemorativa do IV
centenario da «descoberta da America», e cern anos depois foram renas
cidos por uma antropologa das reservas dos museus; e desde entao fo
ram apreciados por milhares de pessoas nas diferentes exposicoes ja
referidas. Nao sao a mesma coisa para os membros das suas sociedades
de origem no seculo XVIII, ou para as sociedades indigenas actuais, nem
para os colonos desse tempo e os brasileiros, ou os antropologos e histo
riadores do nosso.

Neles se acumula urn trancado de mem6rias - dos materiais, dos

gestos e dos saberes do fazer, das utilizacoes, das interpretacoes, das
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apresentacoes - que e fonte dos valores que eles hoje representam. Va
lem como documentos da historia indigena das sociedades indigenas, da
historia da Amazonia e dos modos do seu conhecimento. Valem como
instrumentos na resistencia e afirmacao de identidades etnicas diferen
ciadas na conjuntura actual. Valem como reliquias, seguramente dos
povos indigenas contemporaneos: mas tambem da antropologia e museologia.

Assumir a sua musealizacao no Palacio Rio Negro, equivale a reco
nhecer 0 clamor das vozes e das historias que rodeiam estes objectos,
representando diferen tes pessoas, com interesses e experiencias tambem
diferentes. A exposicao nao pretende albergar nem totalizar numa visao
coerente este clamor, antes constituir-se como uma voz entre outras na
«Mernorias da Amazonia». Na sua exposicao, os objectos sao apresen
tados de urn pon to de vista da antropologia e da museografia contem
po raneas, m as rodeadas de espac;os onde se constroem outras perspe
ctivas - as m alocas com a programacao indigena, os seminaries.

Num p rimeiro sentido, musealizar e expor alguma coisa e, na tra
dicao cultural euro-americana, urn dos meios mais eficazes de reconhe
cer 0 seu valor, de a transformar em tesouro ou reliquia: e, ao faze-lo,
de a embeber de uma forca e de urn poder novos, que nao tinha nas
etapas anteriores da sua vida(5). Reconhecendo que mesmo se, na sua
maioria, os artefactos a expor sao tambem reliquias para os povos indi
genas contemporaneos'O, sao-no contudo de maneiras que nao se res
tringem certamente aos rituais da exposicao. Eles podem ser para si,
elementos de urn tempo nao tao distante, preservar e exibir mundos
ainda nao perdidos, ainda eventuahnente acessiveis por outros processos.

Mas p or outro lado, musealizar, por em exposicao, e sempre, de
alguma for ma, submeter os objectos ao dominic do olhar - a exposicao
tran sforma qualquer coisa em objecto com interesse visual, pede ao visi
tante que ollie aten tamentevr. Aqui, optou-se por urn discurso expositivo
francamente estetizante - onde a enfase eposta nos objectos em si, e nao
nos seus contextos enos conhecimentos verbais que deles se tern; em
ambien tes que oferecam uma distracao minima dos objectos a serem
exp ostos, com dispositivos de exposicao que permitam e levem a apre
ciacao d as su as qualidades artisticas e esteticas: que os apresente como
man ifes taco es culturais e artisticas que recebam urn olhar igual ao que
de dic amos aos objectos artisticos que guardamos nos nossos museus de
ar te.
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A esta estrategia expositiva, justapos-se e combinou-se lado a lado,
como assemblagem, em tensao, urn conjunto de solucoes que resultam
do estudo de trabalhos antropologicos recentes, sobre pensamentos e
esteticas indtgenasv".

Assim, os objectos nao foram agrupados por criterios formais ou
iconograficos, nem etnograficos, nem de materiais e tecnicas, nem de
funcionalidade. Os agrupamentos remetem antes para os diferentes
mundos das cosmologias indigenes onde funcionam, e a que estao asso
ciados: 0 mundo humano da aldeia, 0 mundo natural da floresta e dos
inimigos, 0 mundo estranho dos brancos, 0 mundo dos sobrenaturais.

Continuando a reconhecer 0 imperio de olhar, mas contrariando-o,
joga-se com prindpios indigenas. Sobretudo na apresentacao das mas
caras e trombetas, em que a sua contemplacao sera condicionada por urn
programa computarizado de iluminacao, que so permitira entreve-las,
por breves segundos de cada vez.

Como ambiente sonoro optou-se por uma obra de urn compositor
contemporaneo norte-americano. «Tehillim» de Steve Reich, cuja estrutu
ra musical evoca a da rruisica indigena da Amazonia.

Pretendeu-se expor, junto com objectos de grupos variados, que
tern a ver com estas actividades, os nomes que elas tern em linguas
diferentes. Corpo decorado / Adorno de corpo. Caca. Pesca. Guerra.
Objectos para venda / Mercadorias / Comercio, Em Baniwa, Dessana,
Kaxinawa, Macuxi, Marubo, Mundurucu, Satere, Tariano, Tukano,
Tuyuka, Wapixana ... Esses nomes seriam acompanhados da sua tradu
c;ao literal em portugues e de outros significados da mesma palavra. Para
levar os visitantes aperceber como coisas semelhantes tern nomes e estao
associadas a ideias diferentes; como e redutor, e enganador, aplicar li
teralmente os nossos nomes para falar, e entender, as coisas, dos pontos
de vista das diversas sociedades e linguas indtgenas'?',

Os objectos sao individualmente identificados, por regiao e etnia
de origem sempre que possivel, 0 que permite marcar as especificidades
de culturas particulares, permitindo comparar objectos semelhantes de
culturas diferentes.

A apresentacao dos originais da iconografia da Viagem Philoso
phica, alem de se justificar por fazer parte dos trabalhos desta tanto
quanto a colecta dos artefactos, e usada para fomecer indicacoes aos
visitantes sobre os seus usos, nos seus contextos de origem. As gravuras
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sao expostas na vizinhanca das entradas para cada urn dos micleos da
exposicao, ou dos objectos expostos a que se referem.

Pretende-se, portanto, fornecer informacao, mas pretende-se tam
bern que os visitantes tenham algum trabalho, alguma participacao na
interpretacao dos objeetos, na construcao dos seus sentidos. Que os leve
a uma experiencia e a uma inquietacao, mais do que ao consumo e a
copia de informacoes explicitadas. Para isso e necessario cruzar os obje
etos e as suas instalacoes com as gravuras, os nomes inscritos, as eti
quetas, 0 video da introducao a exposicao: mas tambem com 0 que se
passa nas malocas indigenas contiguas, com 0 que dizem os homens e
as mulheres indigenas que por ai vao estando; e com as conferencias e
os debates nos varios seminaries programados.
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(1) Nao esquecendo que a ideia de Museu, de Exposicao e de Centro Cultural
tern vindo a ser apropriada e adaptada por socieda des nao-ocidentai s em
todos os continentes. Veja-se SIMPSON, Moira G. (1996), e, com o exemplos
no Brasil , GRUBER, Jussara G. (1994), GRUNBERG, Georg (1995), LANA
Luis G. (1995).

(2) Ver, por exemplo, KARP, Ivan e LEVINE, S. D. (1991), AMES, Mich ael M.
(1992).

(3) «Memoria da Amazonia . Alexandre Rodrigues Ferrei ra e a Viag em Phil oso
phica pelas Cap itanias do Grao-Para, Rio Negro, Mato Grosso e Cu yaba»
em Coimbra, no Museu Antropologico da Universidade de Coimbra, em
1991; «Memoria da Amazonia. Testemunhos etnograficos da Viagem Ph i
losophica» mo Mu seu dos [eronimos em Lisboa, em 1992; «Memo ria da
Amazonia. Etnicidade e Territorialidade», no Porto, em 1994 numa colabo
racao entre a Universidade do Porto e a Universidade do Amazon as, no
edificio da Alfandega do Porto, de cuja concecao cient ifica fui ta rnbe m
responsavel.
Veja-se RODRIGUES DE AREIA, M. L., MIRANDA, M. A. e HA RTMANN,
T. (1991), e FERNANDES DIAS, J. A. B. (1994). Para uma analis e museo
logica destas exposicoes, DUARTE, Alice (1997). Sobre a exposicao do Porto
94, AFO NSO, C. A. (1994) e DIAS, Nelia (1994).

(4) FERNANDES DIAS, J.A.B. (1994), p. 24-25.

(5) Veja-se, por exemplo PELLIZZI, Francesco (1995).

(6) SANTOS LUCIANO (1995), VELTHEM (1995).

(7) KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. (1991).

(8) DESCOLA, P. (1992), GUSS, D. (1989), LAGROU, E. M. (1996) LIMA, T. S.
(1996), OVERING, J. (1990, 1991), REICHEL-DOLMATOFF, G. (1978), ROE,
P. (1995) van VELTHEM, L. (1995), L. VIDA L B. (1992) VIVEIROS DE
CASTRO, E. (1996).

(9) Devido 11 falta de tempo, nao foi possrvel rea lizar esta p ropos ta. Ap esar de
os trabalhos de preparacao da exposicao se terem iniciad o muito antes, so
no inic io de Janeiro 97 foi dada luz verde definitiva.
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