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Resumo

oobjetivo deste artigo e analisar an~ao nativa de autoria presente na
comunidade indigena Kapinawa, localizada no sertao de Pernambuco, nor
deste do Brasil. A partir de uma antropologia historica (Oliveira, 1988)
analiso a autoria como uma tradir;iio inventada (Hobsbawn, 1983) resul
tante de urn processo politico de emergencia etnica. Atraves da etno-histo
ria do grupo, apresento 0 contexto de constru9ao de uma tradir;iio indigena
(0 ritual do tore) que se legitima ao explorar categorias de uma tradir;iio
religiosa do nordeste conhecida como 0 complexo da jurema. Procuro,
assim, apresentar a (forma da) relar;iio entre a instaura9ao do ritual do Tore
e a emergencia de uma n09ao nativa de autoria construida nele.

Palavras-chave: indios do Nordeste; inven9ao de tradi9DeS; etnomusico
logia; jurema.

Abstract

This article aims to analyze the native notion ofauthorship present in the
Kapinawa Indian community, localized in Pernambuco, Northeast Brazil. Ba
sed on the notion ofhistorical anthropology, I analyze the authorship as an
inventedtradition that results ofapoliticalprocess ofethnic emergence, Throu
gh the ethnohistoryofthis Indian group, Ipresent the contextofconstructionof
an Indian tradition- the Tore ritual- that legitimates itselfby using categories
pertaining to areligious tradition ofNortheastBrazil calledJurema oS complex.
By doing so, I intend to show the (form of) relation fonned between the Tore
ritual and the emergence ofthe native notion ofauthorship constructed in it.

Keywords: Northeast Brazil Indians; invented traditions; ethnomusico
logy; jurema.
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Introdu~io

Este ensaio2 e a tentativa de dar continuidade a algumas questoes que
ficaram pendentes em minha disserta~ao de mestrado (Albuquerque

2005b)3. Naquele momenta eu apenas expressara por uma serie de
interrog~6es aquilo que estavamuito vago em meuhorizonte. Tento portanto
dar urn passo a mais agora. Tendo como perspectiva te6rica uma
antropologia historica (Oliveira 1988, 1993, 1999a, 1999b, 2003), este
ensaio e urn exercicio sobre a ideia de autoria no contexto da produ~ao de
artes etnicas.

Apartirde minha pesquisaetnomusicol6gica entre os indios Kapinawa
(PE), a autoria de musicas (canuidas no ritual Tore) e analisada por urn
enfoque simmeliano: aforma(Co~1998; Mafesoli 1998; Maldonado' 1996,
1998,1999; Morais Filho 1983; Waizbort2000), mais precisamente, apar
tir de seus ensaios esteticos (S~el 1983, 1996a, 1996b, 1998a, 1998b,
1998c). Interpreto 0 espayo ritualTore a partir daforma da rela9iio social,
ou seja, construi como recurso metodol6gico a categoria analitica torecoco
(ver adiante).4 No torecoco, tradi9iio eaquilo que cultura significa no en
saio de Simmel 0 Conceito e a Tragedia da Cultura (1998). Deste modo,
aforma da rela9iio social no torecoco e: Tradi9iio - objetivo (0 social,
o politico e 0 cultural) e Dom - subjetivo (individual, fenomenoI6gico).

2 Com ensaio quero dizer do tipo de texto que antes de qualquer coisa nao tern a pretenslio de totalizar
o conhecimento do objeto de que trata. Leopoldo Waizbort relaciona a abra de G. Simmel ao ensaio,
"0 movimento e a categoria basica do ensaio. Movimento, subjetividade e experiencia compoem
a constela~lio do ensaio" (Waizbort 2000:35). "Com isso se explica porque 0 ensaio e processo"
(ibid.:37). "0 ensaio e a 'arte do experimento'" (ibid.:51). "pois a realidade nlio corresponde a esse
mundo claro, ordenado e pre-concebido." (ibid.:59). Assim, este ensaio segue urn plano metodolo
gico nos modelos de Simmel (1983) (Waizbort 2000). Cito tarnbem os textos de Fayrabend (1975a,
1975b, sem data) como inspiradores para 0 exercicio ensaistico. E os de Proudhon, onde ha urn
procedimento metodol6gico anarquico: a ciencia serial (ver Proudhon 1986, 1988,2000; Passetti
2003, e, Passetti & Paulo-Edgar A. 1986). Todos os italicos neste texto significam categorias de
analise, que ou sao recuperadas do' discurso nativo, ou sao categorias do discurso academico.

J 0 ToreCoco (a constru~lio do repert6rio musical tradicional dos indios Kapinawa da Mina Grande 
PE) (Albuquerque 2005b).

4 Sigo Maffessoli (1998) e penso 0 forrnismo simmeliano enquanto uma Sociologia como Arte. Ao inves
do sofismo intelectual, 0 direito de poetizar, este sao os elementos que deveriam organizar 0 trabalho
do soci610go. Estar atento a "respira~ao social", procedimento intelectual que reage as inibi~oes da
ciencia. 0 "formismo" deve ser entendido enquanto urna categoria cognitiva. A sociologia formista
entende a forma como uma possibilidade de tradu~ao para aquilo que no social se expressa por
rela~oes, a~ao reciproca, e 0 que Maffesoli chama de urn "conceito de propor~ao". A forma relaciona
os elementos do todo social, as situa~oes gerais que nao slio nem simplesmente racionais, nem
simplesmente sensiveis. 0 formismo e afrrmativo, porque 0 dado e aceito porque esta ai. No entanto
este dado e mutante, ele esta sob tensao. E nessa tensao que reside 0 dado social. Ver 0 fenomeno
enquanto tal, como se apresenta e assistir uma forma do passado e urna do futuro no presente.
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Nesta forma tradir;iio e Dom sao categorias nativas, onde 0 Dom e a cate
goria que antecede (permite) a autoria.

Agora, posso introduzir 0 tema de minha pesquisa entre os indios Ka
pinawa da Mina Grande (sertiio de Pernambuco).5 Os Kapinawa formam
uma comunidade de sitiantes do nordeste que pelos seus circuitos de intera
9ao hist6ricos mantiveram uma fronteira comrel~ao apopula9ao vizinhade
outros sitiantes, fazendeiros e da popula9ao urbana. Muito da manuten9ao
desta fronteira se deu atraves de casamentos endogamicos na comunidade.
A luta fundiaria que perduravaaseculos na area teve uma grande reviravolta
quando a partir dos anos de 1960 os fazendeiros (grileiros) come9aram a
intensificar 0 cercamento de parte das terras mais produtivas desta comuni
dade, 0 sitio Mina Grande. Vma parte da popula9ao deste sitio que havia se
retirado para terras mais ao oeste tiveram contato com indios Kambiwa que
aalgumas decadas atras haviam tido conflito semelhante. Outra parte desta
popula9ao tambemja coabitava com estes indios, tendo inclusive criado re
la90es de parentesco.

Assim, ao tomarem conhecimento de que 0 estado brasileiro tinha res
ponsabilidade sobre territ6rios indigenas e que poderia intervir na disputa
fundiaria em favor da comunidade, foi organizadauma visita de duas lideran
9as Kambiwa aMina Grande: Doca e Ze indio. Ze indio mantinha em seu
poder uma c6pia da carta Regia da princesa Isabel que doava a terra habita
da pela comunidade Kapinawa "aos indios de Macacos" (sitio na area cen
tral da terra Kapinawa). Aos poucos a comunidade da Mina Grande foi re
cuperando informa90es sobre 0 passado indigena e 0 processo de mudan9as
hist6ricas pelas quais passou. Assim, foi construida uma mem6ria indigena e
acionados os mecanismos legais de identifica9ao e regulamenta9ao da area. 6

5 Para detalhes da forma9ao etnica Kapinawli, ver Pierson 1981; Carvalho 1982; Motta e Mello
1982; Sant'anna 1984; PETl 1993; Sampaio 1986, 1993, 1994; Albuquerque & Palitot 2002 e,
Albuquerque 2005a, 2005b.

6 Para se referir a sociedade indigena penso, tal como apontou Oliveira (1999b:176), que 0 antro
p610go deve, "evitar contemporiza90es, explicitando que considera e reconhece como sociedade
indigena toda aquela coletividade que por suas categorias e circuitos de intera9ao se distingue da
sociedade nacional, e se reivindica como 'indigena', isto e, descendente - nao importa se em
termos geneal6gicos, hist6ricos ou simb6licos - de uma popula9ao de origem pre-colombiana". A
Conven9ao 169 da Organiza9ao Internacional do Trabalho de 1989, da qual 0 Brasil e signatario,
diz (item 2, art. 1°), "a consciencia de sua identidade indigena ou tribal devera ser considerado
como criterio fundamental para determinar os grupos a que se aplicam as disposi90es da presente
Conven9ao". (DCN, 27 de agosto de 1993). Na literatura antropol6gica tais "renascimentos
indigenas" sao chamados de emergencias etnicas (ver, Gallagher 1974; Goldstein 1975; Sider
1976 e Banton 1979).
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Doca e ze Indio nao apenas organizaram a comunidade da Mina Gran
de em tomo da busca por direitos e em tomo da memoria de urn passado
indigena. Estas duas lideran~ introduziram naMinaGrande 0 ritual do tore,
ritual sabre 0 qual detinham conhecimento de fama regional.7 Este ritual e de
identifica~ao explicitamente indigena, embora os elementos culturais que 0

formam sejam os mais variados possiveis (Nascimento 1994; s/data; Mota,
C.N. da & Barros, IF.P. 2002; GrUnewald 2004; Albuquerque 2005b). Foi
com a abertura deste espa~ ritual, e do que e conhecido na literatura antra
pologica sabre a regiao como 9 complexo dajurema (Nascimento 1994, s/
data; Mota, C.N. da & Barro~, I.F.P. 2002)8, que uma revoluyao ocorreu
com parte desta popula~aoengajada no novo esp~o ritual.

Ao frequentarem 0 tore, muitos Kapinawa come~arama manifestar
uma mediunidade ate entao desconhecida. Os incentivadores, Doca e Ze
indio, orientaram aqueles que,passaram a irradiar9 no tore a fazerem ba
nhos de limpeza. Estesbanhos tinham a inten~ao de limpar as correntes,
de modo a permitir que uma certa qualidade sagrada indigena (a doutrindO)

7 No Brasil a FUNAI (Funda~o Nacional do indio), - desde 0 SPI (Servi~ de Pro~o aos indios), 
exigia 'das populal;:oes nordestinas que se 'autodenominavam indigenas a exibil;:llo de um "tral;:o
indigena" como parametro para 0 reconhecimento etnico. A exibil;:lio do tore, como 0 mais
caracteristico dos ''tral;:os indigenas", e a garantia frente ao 6rglio tutor (FUNA1) de legitimidade
etnica. Nascimento (sid.: 16) procura minimizar a al;:lio do referido 6rglio (SPI) na instaural;:lio deste
ritual nestas omunidaddes, "0 criterio de reconhecimento da condil;:lio de indigenas dessas popula
I;:oes utilizado pelo 6rgllo tutor oficial era a presenl;:a de manifestal;:<les rituais indicativas de uma
cultura indlgena. De fato, 0 que na epoca se entendia como tal na regilio era, basicamente, a danl;:a
do tore, 0 que nlio se devia, obviamente, ao acaso ou as idiossincrasias do inspetor regional do SPI".
Deste modo, 0 tore passa a ser reconhecido nas produl;:oes antropol6gicas brasileiras como um
exemplo do conceito de sinal diacritico (Barth 1998)

8 "Apresentamos 0 complexo da Jurema como parte da ideologia indigena e africana, e como um
fenomeno social que resistiu as incursOes da dominal;:lio europeia, subordinando-se a mesma, sem,
no entanto, perder suas caracteristicas e unindo elementos dos rituais indigenas e negros, que se
adaptavam as condi,.oes crescentes de urbanizal;:lio e envolvimento na sociedade nacional brasilei
ra" (Mota & Barros 2002: 19). E, Nascimento (sid.: 09:, grifo no original), mais enfatico, "Trata
se, esse c! 0 ponto, de expor a existencia de um campo religioso especificamente indigena, 0 qual
abrange e interrelaciona rituais praticados por boa parte dos povos indlgenas, (...) habitantes da
regilio nordeste do Brasil. Campo esse que, quando analisado conjuntamente com todo urn universo
de rituais urbanos e rurais que estlio, numa perspectiva hist6rica, sob sua influencia e alcance, mas
tern sido tradicionalmente entendidos como afetos ao campo dito afro-brasileiro, constitui 0 que
achamos por bern nomear de 'complexo ritual da Jurema"·.

9 Termo nativo que expressa a situal;:lio ritual de contato com os espiritos.
10 A "doutrina", como uma categoria etnica, se apresenta na mesma acepl;:lio do termo "regime de

Indio" (Grtlnewald 1993, 2002), "Considera-se indio aqueles que participam da tradil;:lio do tore,
sendo, preferencialmente regimados na mesma, detendo a ciencia do indio, aqui entendida como
um corpo de saberes din8micos sobre 0 qual fundamenta-se 0 segredo da triba" (Grtlnewald 1993:103,
itll.lico no original). [...] "esse corpo de saber e dinamico e seus ingredientes mutliveis" (ibid.
2002:122).
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pudesse emergir. A fim de fazerem estas limpezas, os Kapinawa procu
ram curadores (os donos de casa de espirito, de terreiros, ou tores, ou
mesmo de trabalhosll

) de variadas tradiyoes religiosas e mesmo particu
larmente bastante sincreticos (particularmente aquilo que engloba a cate
goria "cultos de jurema", Nascimento S/d.)12, a maioria deles de fora da
comunidade Kapinawa.

Depois de realizadas as limpezas espirituais, muitos Kapinawa que
freqUentavam 0 tore e tiveram contato com a mediunidade, passaram a com
por musicas para serem executadas durantes os trabalhos. Tais musicas se
riam 0 reflexo da presenya na pessoa de um Dom (Divino) para compor,
froto do trabalho de limpeza espiritual - e da doutrina - realizado com os
curadores da regiao, e mesmo do proprio trabalho no tore. 13

Segundo alguns pesquisadores, "pode nao ser sustentavel qualificar de
composiyoo a aquisiyao de novos cantos por visOes magicas ou sonhos entre
muitos povos indigenas. Os que criam esses cantos podem nao conceber
estar compondo, no sentido mais geral que damos a essa atividade", (Beha
gue 1992, apud, Nascimento 1998:104). Nascimento (1998: 104) revela
que "os Fulni-o desconhecem 0 conceito de composiyao e entendem 0 apa
recimento de uma 'nova' melodia como algo coletivo e espiritua1 que faz
parte de urn conhecimento comum ja existente, embora de fato possa ser
uma melodianova".

Deste modo 0 autor entende que,

[...Ja observa<;ao do fazer musical Fulni-o no
Tole remete-nos para a compreensao deste
evento como estando atrelado as diversas for
mas de decodifica<;ao de simbolos sonoros.

11 Trabalho e urn termo nativo que se refere a qualquer tipo de atividade ritual religiosa.
12 Com esta categoria, que pretende abranger todos os cultos religiosos nas quais a jurema se integra,

e entendendo 0 "complexo da jurema" como 0 quadro maior no qual uma especie de sincretismo
operou (e opera) podemos passar por cima da hipotese de "contamina~ao" da cultura indigena pela
chamada de afro-brasileira. Como categoria analitica, e nlio nativa, "cultos de jurema" nao e uma
religiao, mas sim todo 0 conjunto de formas religiosas que utilizam este simbolo: a jurema. A partir
desta constata~lio percebo 0 tore Kapinawa como urn espa~ social que utiliza elementos religiosos
presentes neste grande quadro do "complexo da jurema" -, que se configura de um modo especifico
como urn "culto de jurema" ., e que retira dai categorias religiosas que pretendem revelar uma
religiosidade especificamente indigena.

13 Ha uma serie de hibridismos operados na constitui~ao do repertorio do tore Kapinawa como
tambem uma riqueza polissemica e de urn panteao religioso bastante sincretico que foi por mim
analisado sob 0 ponto de vista das categorias do discurso da etnicidade (Albuquerque 2005b).
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Decodifica90es essas que dizem respeito aos
aspectos da cosmovisao do grupo. A esteti
ca sonora submete-se aos signos culturais,
onde estes ultimos sao quem direcionam os
individuos para uma determinada produ9aO
sonora (...) 0 individuo retorna ao coletivo
a partir das regras pre-estabelecidas pela
tradi9ao grupal (ibid. ).14

E retoma entao mais uma vez Behague (1992, apud, Nascimento
1998:104), "a ideia de uma pessoa ser reconhecida como compositor e
nada mais na sociedade em que opera parece ser tipicamente ocidental". E
nao sao os Kapinawa ocidentais? Fruto da mesma hist6ria ocidental que
compartilhamos, tal como aponta Wolf(1982)15? Nao teriam tambem a
representa~ao individualizada da composi~ao, embora nao se apresentam
exc1usivamente como compositores, ou seja, exer~am tambem outros pa
peis sociais.

Entre os Kapinawa a amplia~ao do repert6rio do tore com novas com
posiy5es individuais eurn simbolo dapr6pria identidade etnica, que se reflete
na no~ao mais individualista de Dom como condi~ao da emergencia destas
musicas. Deste modo, a composi~ao leva a pensar nurna especie de indivi
dualismo, pois, 0 que comurnente se chama de "patrimonio tradicional de
comunidades indigenas" pode ser repensado a partir da perspectiva da in
dividual~ao das composi~Oes, que constituemmesmo assim, em conjunto,
urn patrimonio coletivo. Por serem consideradas musicas tradicionais, sao
por isso tambem composi~oes anonimas? 16

14 Os Fulni-o produziram ou co-produziram tr~s CD's: MUSIC, Piper. Saktelhassato. Cantos Tradi
cionais dos indios Fulni-6. Recife, sid. RECORDS, Ciranda. FETHXA. Cantando com 0 sol.
Recife: sid. MUSIC, Piper. Fleetwatxya. Cantos Tradicionais dos indios Fulni-6. Recife: sid.
(jonte: Pereira 2004). No encarte da compila~ilo FETHXA, que e urn CD de sambas-de-coco e
cirandas com letras em yaathe, pode-se ler, "musicas baseadas na cultura fulni-o com letras com
postas por Manoel de Matos e arranjos musicais de Martinho, Bor6 e Virginia Airola". A analise de
Nascimento (1998) se concentra nas cantigas que fazer parte do repert6rio do Tol~, 0 que nilo inclui
as musicas do FETHXA.

I' "The more ethnohistory we know, the more clearly 'their' history and 'our' history emerge as part
of the same history" (Wolf 1982: 19).

16 Eu mesmo ajudei a produzir urn CD ("Kapinawa: benditos, sambas-de-coco e toantes"; produzido
por Rodrigo de A. Grunewald, Edmundo Pereira e Marcos Alexandre Albuquerque) com parte do
repert6rio tradicional Kapinawa. Este CD apresenta urn conjunto de composi~oes reconhecidas
como a "musica tradicional Kapinawa", evidente e, pelo exposto neste texto, que apenas parte do
repert6rio silo de composi~oes "anonimas", outra parte silo composi~oes que tern autores reconhe
cidos pela pr6pria comunidade.
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oDom e 0 simbolo de uma tradiryiio autentica nos termos nativos, ou
e 0 simbolo de uma cultura autentica (Sapir 1970) em termos analiticos,
visto que, "A cultura que nlio se constr6i com os interesses e desejos centrais
de seus portadores, que opera partindo de fms gerais ate 0 individuo, e uma
cultura extema. (...)Acultura autentica e intema, ela opera do individuo para
os fins" (Sapir 1970:293), toda cultura teriapor isso uma imperiosa contem
poraneidade, que incluiria mesmo 0 interesse pelo passado, "0 individuo ou
sociedade genuinamente culto nlio rejeita desdenhosamente 0 passado. (...)
Isto vale dizer que 0 passado e de interesse cultural, s6 quando e ainda 0

presente ou pode tomar-se 0 futuro" (ibid :304). Assim,

Nlio existe real oposic;:lio, em ultima analise,
entre 0 conceito de uma cultura do gropo e 0

eoneeito de uma eultura individual. Os dois slio
interdependentes. Vma eultura naeional sau
davel nlio enunea uma heranc;:a do passado,
passivamente aeeita, mas impliea a participa
c;:lio eriadora dos membros da eomunidade,
impliea, por outras palavras, a presenc;:a de in
dividuos eultos (ibid. :299).17

Se em uma antropologia historica, tal como aponta Oliveira (1999:08),
''uma compreenslio das sociedades e culturas indigenas nlio pode passar sem
uma reflexlio e recuperaryao criticas de sua dimensao hist6rica", 0 enredo das
transfofIIla9Oes culturais esm intimamente ligadoamudanryas politicas, -assim,

17 Handler e Linnekin (1984:287) tambem usam este termo de Sapir no sentido de,

Sapir s notion of genuineness refers to the possibility of
creativity. Genuine cultures provide individuals both with
a rich corpus ofpre-established (traditional) forms and
with the opportunity to 'swing free' (/949:322) in creative
endeavors that inevitably transform those forms. For Sa
pir, genuine culture has a dialectical quality, for it embodi-

es the seeds of its own transformation.

Outros pesquisadores tambem refletiram sobre 0 individuo e a produ~ao original de tradityoes, para
Fortes (1938:84) "Culture contact is not the cause of individualism', but merely provides new
channels of expression for that kind of behaviour which is commonly labelled 'individualistc'''. E
para Linton (1963:478), "The integration of new culture elements depends upon the ability of
individuals to learn and to change their preexisting habits and we know that they can do both very
rapidly when the incentive is strong enough", e mais radicalmente, "The general phenomena of
culture change may be summarized as follows: The basic processes of culture change are individual
psychological ones of learning and forgetting" (ibid.:481).
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qualquer transfonnacao nos elementos sociais de uma comunidade esm dia
logando com projetos politicos e culturais amplosl8. Se as sociedades indi
genas sao hist6ricas (Oliveira 1999b, eWolf1982, 1988)epor uma antro
pologia historica (Oliveira 1988,1993, 1999a, 1999b, 2003) que se pode
revelar como transf01lI13.COes de elementos culturais (materiais e simb6licos)
fazem parte da dinfunica social e de seu processo politico.19

Se todas as tradi~Oes sao inventadas (Hobsbawn 1983; Linnekin 1983;
Handler 1984; Handler& Linnekin 1984; GrUnewald 2001a)20, construidas
num detenninado contexto hist6rico (Oliveira 1988, 1993, 1999a, 1999b,
2003, e, Wolf 1982, 1988), entAo ecorreto afirmar que, "Tradition is fluid;
its content is redefined by each generation and its timelessness may be situa
tionallyconstruted" (Linnekin 1983:242), aexperiencia de vida dos individu
os atuaise0 conteudo delas, pois, ''Tradition includes elements from the past,
but this 'past' is equivocal: it does not correspond to the experience ofany
particular generation" (ibid :242). Deste modo, devemos superar a dicoto
rnia autentico versus simulacro para perceber a renovaCao da cultura (Gru
newald 2001b:11-2; e Sapir 1970).

Em meu trabalho (Albuquerque, 2005b) analisei 0 modo como urn
novo conteudo cultural, aquilo que denomino analiticamente de torecocdl

18 "As mudan~as nas rela~oes sociol6gicas devem ser expressas - e sao expressas - em termos de
cultura" Gluckman (1987:317).

19 Wolf (1982) chamava a aten~ao para a ideia de que fazer hist6ria e etno-hist6ria deve ser parte do
mesmo exercicio. Nao se deve entender a etno-hist6ria como hist6ria congelada, ou separada, "Yet
what is clear from the study of ethnohistory is that the subjects of the two kinds of history are the
same. The more ethnohistory we know, the more clearly 'their' history and 'our' history emerge
as part of the same history" (ibid.:19). Em Wolf (1988), onde 0 conceito de sociedade e hist6rico,
entende-se que as sociedades estao em fluxos interconexos, e que estas interconexOes implicam
trocas, "Social patterns always occur in the multiform plural and are constructed in the curse of
historical interchanges, internal and external, over time, not in some Platonic realm assumed a
priori" (ibid.:757), as tradi~Oes sao assim tambem produto destas trocas.

20 Price (2000:87) insiste na dimensiio histOrica da arte, e critica 0 chamado "presente etnognifico" porque
este "isola a expressiio cultural do fluxo do tempo hist6rico" (ibid:88). Do mesmo modo critica a ideia
de que a "Arte Primitiva" e ditada e mantida pelo costume (tradi~iio) (ibid:90-I), pois a natureza do
simbolo cultural e hist6rica, e acompanha a dinfunica das mudan~as sociais (tambem Sahlins 1997).

21 A categoria anaiitica torecoco e usada para significar num plano geral de expressiio, as mudan~as que
se operaram na comunidade da Mina Grande com a implementa~ao do espa~o ritual chamado por
e1es de "tore". Para contrapor-me a esta categoria nativa de c1assifica~llo, forjei 0 termo torecoco
para, distanciando-me da categoria nativa "tore", poder representar, com uma unica expressao, as
modifica~es poiiticas, religiosas, e coreo-musicais operadas na forma~ao da etnicidade indigena
contemporiinea. 0 termo, portanto niio se resume as transforma~Oes reconhecidas no espa~o do
''tore'', ela pretende ir alem deste evento como objeto espacial e temporal. A categoria torecoco se
propOe representar as modifica~Oes citadas acima por todo 0 conjunto de elementos que, confron
tados com estas mudan~as, dialogaram e produziram respostas originais. Assim, 0 termo torecoco 
como categoria criada a partir da jun~iio de categorias de classifica~iio de elementos da cultura, 0

''tore'' e 0 "samba-de-coco" - se desdobra para representar urn plano mais geral de modifica~oes,
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- espa90 publico de atualiza9ao etnica e exibi9ao da cultura tradicional
Kapinawa22

-, urna tradif;{io inventada (Hobsbawn 1983; Linnekin 1983;
Handler 1984; Handler & Linnekin 1984), de uma intemporalidade si
tuacionalmente construida(Linnekin 1983:242), - foi erigidaapartirdo com
partilhamento de elementos de cultura (religiosa emusical) diversos que fo
ram acionadas na configura9ao etnica contemporanea.23

Porhora, posso apenas afinnar que a mUsica dos Kapinawa nao reflete
apenas 0uso estrategico de urn repert6rio de tore para consolidarurna etni
cidade. Os compositores Kapinawa como sujeitos simmelianos, - que ''tra
duzem" sua posi9ao no mundo atraves de sua musica - impoem urn status
bastante ambiguo ao Dom, ao mesmo tempo individualista e geral, etnico,
que nao valeria a pena descaracterizar no sentido de perder sua pr6pria di
na-mica e mutabilidade. Ahist6ria da forma9ao do torecoco, e a estrutura
lirica e musical tomada como urn aspecto da cultura do povo da Mina Gran
de, apresentaurna constitui9ao original epr6pria de urn aspecto de suacultu
ra como sitiantes, caboc1os e indios do sermo de Pernambuco. Amusica tern
urna constitui9ao pr6pria, urna produ9ao original que respondeu e dialogou
com aspectos deste processo hist6rico, regulando, fiscalizando, experimen
tando e admitindo os impasses e as contradi90es. A musica se apresenta
como urn elemento de cultura que narra urn periodo da hist6ria deste grupo,
e a posi9ao no mundo de seus compositores.

Em resumo, tomando por base a perspectiva te6rica de uma antro
pologia historica (Oliveira 1988, 1993, 1999a, 1999b, 2003), este en
saio tematizou a ideia de autoria no contexto da produ9ao de composi
90es para 0 ritual do tore na aldeia Mina Grande, sede da etnia Kapinawa.

que terlio neste texto sua representar,:lio a partir da analise historica da construr,:lio do ritual "tore"
na comunidade da Mina Grande, com a conseqilente valorizar,:lio de elementos de cultura (interno e,
- ou -, importados) reconhecidos como a "tradir,:lio Kapinawa", que se revela, uma vez, na sua
condir,:lio de contemporaneidade atraves da ampliar,:lio de seu repertorio musical pelas composir,:oes
criadas no presente. 0 torecoco, pois, e urn espar,:o de exibir,:lio e atualizar,:lio da tradir,:lio indigena
Kapinawa, e e entendido como espar,:o social vigoroso que se apresenta a mim do ponto de vista de
seu "hibridismo" (Barbosa 2003).

22 Urn resumo do exposto poderia vir do seguinte modo, os Kapinawa slio uma comunidode etnica (Weber
1998), no sentido de que se sentem subjetivamente como uma comunidade, independente da exisWncia
de uma fronteira cultural rigida, e slio indios, - porque assim se identificam e slio reconhecidos pela
comunidade (Moerman 1965) - que se formaram numa situar;ao historica (Oliveira 1988), ja que os
considero aqui na sua contemporaneidade de indigenas, e niio no sentido de alguma ancestralidade.

23 Se para Barth (1998:195), "0 ponto central da pesquisa torna-se a fronteira etnica que define 0

gropo e nlio a materia cultural que ela abrange", para Lapierre (1998:14), a descoberta de sentido da
cultura e etnicidade de urn gropo nile deve ser encontrada na relar,:ilo com os processos de organiza
"lio social, "mas muito preferencialmente na relar,:lio com os processos de criar,:lio e de interpreta
r,:lio do imaginario social, ou seja, no sistema poetico dos agrupamentos humanos".
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Estas composi~oes foram analisadas como parte da produ~ao cultural re
sultante de urn processo politico de emergencia etnica (Gallagher 1974;
Goldstein 1975; Sider 1976, e, Banton 1979).

Aautoria de mUsicas foi analisadaporum enfoque simmeliano: afonna
(Cohn 1998; Mafesoli 1998; Maldonado 1996, 1998, 1999; Morais Filho
1983; Waizbort 2000), mais precisamente, apartir de seus ensaios esteticos
(SimmeI1983, 1996a, 1996b, 1998a, 1998b, 1998c). 0 espa~o ritual Tore
foi interpretado a partir daforma da rela(fiio socialnele apontada atraves da
categoria analitica torecoco. No torecoco, tradi(fiio e aquilo que cultura sig
nifica no ensaio de Simmel 0 Conceito e a Tragedia da Cultura (1998).
Deste modo, aforma da rela(fiio social no torecoco e: Tradi(fiio - objetivo
(0 social, 0 politico e 0 cultural)e Dom - subjetivo (individual, fenomenol6gi
co). Nesta forma tradi(fiio e Dom sao categorias nativas, onde 0 Dom e a
categoriaque antecede (permite) aautoria. 0 Dom e 0 sfmbolo de uma tradi
(fiio autentica nos termos nativos - ou, cultura autentica (Sapir 1970) em
termos analiticos. 0 torecoco passou a ser 0 espa~o de atualiza~ao perma
nente da tradi(fiio; um lugarnovo, pararesponder a novas experienciaspoliti
cas, culturais, religiosas, eclaramente musicais.
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