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etta ou aquela t6cnica socio16gica, mas, simplesmente, indycar que ela prevale-
ceu um dia e foi decisiva para o que acabou sendo produzido nos

'. . . :
antes inlcials

da sociologia brasileira. Sem elsa compreensao, a Hist6ria do Pensamento Soci-
al Brasileiro podera, sem d6vida, incorrer em errol, omiss6es e anacronismos.

.... Sobre a atualidade ou n5o da discuss5o sobre os extintos tupinamba, po-
.demos dizer que, de acordo com o que exp6e Florestan Femandes (Fernandes;
1963:11) aced-ca da g6nese e constituigao de nossa sociedade, o marco zero de
todd processo hist6rico de formagao e desenvolvimento da sociedade brasileira
emerge dos contatos iniciais entry o bl-anco colonizador e o primitive habitante
das terras brasileiras. A descoberta de grandes extens6es de terras ao sul do

Equador suscitou a cobiga de viajantes e exploradoles europeus que para cg ru-
maram com o intuito iinico de explorar nossas riquezas. As aliangas, os con-
frontos, a conquista e todo o processo de colonizagao que se seguiu favoreceram
exclusivamente ao invasor europeu, em detrimento do nativo. Este teve sua cul..

tura. seu modo de vida e mesmo sua integridade fisica completamente aniquila-
da em alguns casos, enquanto que o europeu sara-se senhor e dino absoluto de

',; -'.« ,.==m'£;=H:;' %==:=! :
entre os Tupinamba a organizag5o social, a economia primitiva, a funSlao social
da guerra, a educagao, a reagan tribal a conquista e a destribalizag5o A pesquisa
prellminarjunto is fontes quinhentistas e seiscentistas para o estudo da Olga/z/.
za£ao .)ucla/ doi 7upflzambd de t5o complexa e extensa mereceu uma publica-
gao em separado: .4 and/iie juncfo/za/lira da gz/errs possfhz/fdades de ap//ca-
po foc/evade Tupfnanl8d (FeiBandes. 1949). Do mesmo mateHal, Florestan
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nizados e colonizadores. A16m do contligio de doengas, do exterminio, do sub-
metimento e das alterag6es no meir ambience natural e cultural encontrado inte-

IEHi=!=;'nFH;=;E
processo. O hibridismo da sociedade brasileira verificado por Flog'estan Fernan-
des, ou deja, a perman6ncia de t5o grander disparidades entry grupos sociais que
nos levi a crer na exist6ncia de doin "brasil" coexistindo ao mesmo tempo, sega
apenas uma das conseqiiencias do modelo de estratificagao social adotado; e a
integragao partial de sous membros sua caracteristica maid evidente.

[ - A ] ESQuiSA SOBRE OS TUPINAMBA

Evidentemente que muitos outros grupos tribais habitavam estas teiTas
quando do descobrimento do Brasil pecos portugueses, todavia, foram as tribos
pertencentes ao ramo lingiifstico dos Tupi as que receberam as descrig6es maid
fanas e precisas. N5o sem motivos. Em raz5o do domfnio territorial que exerci-
am sobre. vasta extens5o da costa brasileira, foram des os primeiros aliados e os
prtmelros mimigos do conquistador europeu (Fernandes, 1975:11). A docu-
mentaggo conhecida comprova essa afirmagao. Foram os grupos Uibais nativos.
que habitavam as regimes de S5o Paulo-Rio de Janeiro, Bahia.Sergipe, Mara-
nh5o-Para e llha dos Tupinambaranas, conhecidos pelos brancos sob o noms de

Tupinambii, os que receberam as maid abundantes descrig6es dos europeus que
com des tiveram contato (Fernandes, 1975:207). '' '-' --'-" 'l

De Hans Staden, no s6culo XVI, a Alfred M6traux, no s6culo XX. muitos

O ponto inicial das pesquisas foio exams das obras de Hans Staden - Du-

iSq=£=RB£=£. i h ? ii
des verificou a exist6ncia de um rico material descritivo suficiente, embora

pesquisas reaJizadas durante - - s. produzidos por Florestan Fernandes tomaram por base as

e p6s-graduagao lite u perloao ae ly4.s a 1949, mas especialmente durante os estudos
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centistas se as visse a partir das xinculag6es entry a "conscifncia da realidade hist6ii-
ca e a esuutum social"(Femandes, 1975:192). Em seu modo de engender. o olhar do

i £l E:Bill :S:H%
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anglise social coma o maid adequado para os fins que pretendia(Fernandes,
1975:198)'

: :ll:l IHHEB'31=: H:llR
estrutura e organizagao social dos Tupinambf. Nests typo de abordagem, o que o
pesquisador visa ressaltar sao, de um lado, as conex6es funcionais, adaptativas e
estruturais das panes do sistema social nas suds relag6es entry sie com o todo;
e. de outro. coma o condicionamento que o memo exterior provoca nas agnes

socials pods ser subjetivamenLe inLeQretado pecos sujeiLos, individual e coletivo.
em determinadas situag6es sociais concretas
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Apoiado, assim, na esparsa e fragmentada documentagao existence sobre
os fndios Tupinambf, polo menos para os fins pretendidos, Florestan Fernandes
buscou, ao contrfrio do que se imaginava ser possfvel, reconstruir a realidade
tribal numa monograf:ia de cargter descdtivo. .Em Olga/2fzaf o Soc/a/ do.s 7:upf-
naazbdseu objetivo major foi delinear algumas das prgticas cotidianas dos nati-
vos, suas crengas, seu comportamento tipico e, principalmente, os caracteres
principais de sua organizagao social, usando para ipso as observag6es e depoi-
mentos contidos nos relatos e documentos coevos que chegaram at6 nossos dias

Para atender a esta finalidade, Florestan Fernandes pesquisou nos texton
dos cronistas a morfologia e a organizagao dos grupos locais indfgenas, ou deja,
homo cstruturavam a sociedade a partir do sistema de parentesco, das categorias
de idade, das formal tradicionais de dominagao, de coma usavam o solo e algu-
mas das t6cnicas de plantio e coleta de alimentos. Subsfdios suficientes. na sua
opini5o, para formar um quadra coerente e consistente da organizagao social dos
extintos Tupinambf

:m A Fungal Soda! da Gtlerl'a na Sociedade Tupinantb&,F\ores\an Fer-
nandes elaborou um estudo interpretativo da guerra de acordo com os princrpios
e m6todos da teoria funcionalista. Sua anglise envolveu, nests sentido. de um
lado, a descrig:io da tecnologia guerreira e dos mecanismos tribais de controls
social em suas vinculag6es com os ideals b61icos; e, de outro. homo o conheci-
mento da guerra na sociedade Tupinambg poderia contHbuir para o conheci-
mento destes e para uma 'Sociologia da Guerra ' mais gerd

A anglise da fungao social da guez'a entry os Tupinamb3 s6 foi possfvel
porque antes FJorestan Fernandes procedera com sucesso a an51ise da constitui-

gao intema dessa sociedade, polo menos em seus movimentos maid importantes
(Fernandes, 1970:12). O estudo da guerra revela-se, entretanto. dentro do con.

texto da compreens:io da sociedade Tupinamb6, fundamental, pois, segundo
Florestan Fernandes...

as condig6es e fatores estruturais da vida social seriam insuficientes, por s
mesmos, para determinar o padrao de constituig:io interns e o ritmo de funci-
onamento das sociedades Tupinamb:i. As situag6es sociais regularmente pro-
porcionadas pda estrutura social implicavam ajustamentos determinados :ls
condig6es materials, inorais e religiosas de exist6ncia social. Mas das nio
continham as forgas psico-sociais que criavam a necessidade de 'viverjuntos
e de 'querer em comum ', as quads impeliam os indivfduos a realizar os ajus-
tamentos socials esperados. Essay forgas se libertavam na esfera de relagao
com o sagrado e constituiam o fator integrativo bfsico do sistema organizat6.
rio Tupinamba, aparecendo homo a pr6pria fonts da coexist&ncia social em
uma ordem moral. (Fernandes, 1970:369)
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franco" (Femandes, 1 975:22). Para Florestan Fernandes.
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tista homo sem fe, ]ei ou religi:io ou, ainda, como bestas irracionais que s6 pen-
savam em beber, comer e matar o inimigo sul'ge dos estudos pioneiros de Flo-

restan Fernandes uma comunidade organizada e coerente como outra qualquer
que fosse regida por leis, valores e crengas e que se fizesse notar por um estilo
de vida proprio. A,importancia de se conhecer um pouco maid dos Tupinambg,
por6m, vai maid a16m: este no faso de o fim de sua sociedade marcar o infcio da
supremacia do bianco europeu em nossas terras

n - A ORGANlzAg,to SOCIAL Dos TUPINAMBA

Florestan Femandes designa coma Tupinambi ao conjunto de grupos tri-
bais de origem Tupi que foram assim indicados nas fontes consultadas e que, em-
bora constituidos de grupos distintos, espacialmente segregados e diferenciados
''fazem parte de um grupo 6tnico bfsico, revelando em seu sistema S6ciocultural
os mesmos tragos fundamentais'' (Fernandes, 1963, p. 16). A tdbo, major unidade

.erritodal inclusiva, formava-se, entao, pda exist6ncia e reuni5o de v6rios grupos
ocais com as mesmas caracterfsticas S6cio-culturais numb area espaclal de erM-

nada, possulndo, portanto, processor organizativos e integrativos pr6prios.
Florestan Fernandes, apesar de limitado naquilo que foi posse.vel levantar

junta is fontes consultadas, aponta em Organfzafaa Socfa/ cios 71#)ha/7zbd
aspectos, 16gico que n5o a totalidade, do universo Socio-cultural dos Tu.

adotada de organizagaoilociae, a morfologia da sociedade Tupinambg e a forma
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numb forma, assumida polos Tupinamba, de integragao social
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O quinto e 61timo capftulo fda sobre o conselho dos chefes. Florestan
Fernandes procurou nos mosul'ar, na medida do possfvel, como essa instituigao
bfsica da sociedade Tupinambg funcionava, quaid membros poderiam compo-la
e sobre quais assuntos podia deliberar. A organizagao polftica dos Tupinamb£ s6
p6de ser estudada em alguns poucos aspectos devido a escassez de informagao
Por ipso, Florestan Fernandes nos fda com major 6nfase sobre os assuntos onde

a documentagao 6 maid abundante: sobre a guerra, as formas de punigao assu-
midas polo direito costumeiro, a retaliagao, e do governo tribal, gerontocr6tico
Florestan Fernandes consegue ainda nos indycar como o individuo era selecio-
nado para ocupar posig6es de lideranga na comunidade tribal, quaid os meca-
nismos para conter os excessos individuais e a importancia do paj6 entry des

1. 0 Sistema Social Tupinambg7

A. nog5o dc sistema social 6 de muita importancia para os soci61ogos em raz:io da torres
pondencia entry organisms vigo e sociedade pcrmitir o uso de um modelo explicativo muito
forte do panto de vista heurfstico. Podemos dizer que a concepgao dc sistema social este di-
retamente ligada ao surgimento da ci6ncia socio16gica, pois, ao tomarem a biologia coma
guia, os primciros cientistas socials -- Auguste Comte, Herbert Spencer e Emile Durkheim
entry outros -- procuraram conceituar a estrutura e o funcionamento dos sistemas sociais e
analisar os proccssos de evojugao, ao que os homens est5o sujeitos, via mecanismos de adap
tagao, onde lagos de interdependencia, solidariedade e de iesponsabilidadc estariam na base
da integragao dos individuos nos agrupamentos sociais (Giddens, 1989:01). Os pesquisadores
compararam a sociedade a um organismo viva, cujos 6rgaos e membros s5o interdependentes,
rcalizando dada qual uma fungal espccf6lca em benelTcio do conjunto. Recorrendo, em segui
da, a analogia, conclufram que as modificag6es verificadas nestes organismos se repetiriam
nas sociedades, pris, do mesmo modo, estas tamb6m sofrem transformag6es graduais e cons-
nantes (Gomes, 1985:18). Nos trabalhos que empreendcram encontramos, de modo aural.'uma

preocupagao.constante em buscar pda morfologia da sociedadc e as origins e causas das mu
dangas sociais a parter da funggo que dada components do sistema social executa. Na opiniao
de Florestan Fernandes, Marcel Mauss, sobrinho c discfpulo dc Emile Durkheim, "concorreu
homo poucos soci61ogos modernos para fazer com que a concepgao segundo a qual o dodo
determina as panes.perdcsse o seu antigo saber metafTsico e adquirisse o cargter de um

-'."
pron-

Socfa/, que, coma terms t6cnico, sistema social adquire lugar central. De modo gerd, q uando
fdamos de sistema social estamos recorrendo a um modelo explicativo que se mnsidera, at6
certa mcdida, eficiente para dar conga da realidade social, mas que, Gabe ressaltar. n5o 6 a
nice 16rma existence de abordf-la. Um sistema syria a combinagao de panes coordenadas

objetivando um mesmo resultado, ou de maneira a former um conjunto coeso e integrado em
busca de um prop6sito. Como as muitas instincias e dimens6es da vida humana em sociedade
esultam, objetivamente, da ag:io perpetrada por indivfduos, se tomadas coma um sistcma,
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onde sous elementos encontram-se relacionados entry si de modo coerente e complementar,
pods o soci61ogo considerar.os fen6menos socials coma passfveis de estudo numa totalidade
objetiva, mas de panes interdependentes
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A divas:o do trabajho (b) 6, por isso, a fonda maid elemenrar de organizagia

no ds condig6es impostas pda natureza, e a recorr6ncia de determinadas prgticas
e modos de agir coletivo, fazem com que os homens criem regras para a convi-

' Para o pesquisador os dados disponiveis s5o insuficientes para demonstrar a anterioridade
da f'amelia, ou mcsmo da linguagem em relagao a divis5o de tarefas num grupo social.
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Castro, 1986:69 e 70)
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C6u ou Parafso dos crist2ios. Syria, portanto, no faso dos Tupinamb6, um objeti-
vo a16m da realidade imediata, uma "realidade 61tima '' homo a expressou Max
Weber, que orientaria as agnes dos indivfduos naquela sociedade

a) da economiaio

Vamos encontrar os Tupinambg vivendo em habitag6es coletivas que re-
cebiam o nome de malocas. A maloca constitufa-se na sua manor unidade social
Em seu interior se reuniam diversas familias pequenas a ela subordinadas. onde
lagos de parentesco, amizade e congeniais estavam entry os principais motivos
de agregagao. "Cada famflia, no casa de o homem ter uma s6 esposa, ou dada
esposa da famrlia polfgina, dispunha de uma area exclusiva da maloca, chamada

lango ou rancho..." (Fernandes, 1963, p. 70). Essa area, o rancho ou lango, que
variava de quatro a fete metros de comprimento, era exclusiva de cada famiHia. e

ali ficavam "as redes no centro, presas a fortis pilares, e os demais objetos da
faminia, e nela acendiam os deus fogos'' (Fernandes, 1963, p. 70). Uma maloca
poderia confer, ao todd, de cinqiienta a setenta ranchos, distribufdos em paras,
um deftonte do outro, polos doin lados da habitagao (Fernandes, 1963, p. 70i.

O surgimento de uma nova unidade habitacional ocorHa, provavelmente
em raz5o do crescimento vegetativo no interior dos grupos locals dar margem a
inevitgveis conflitos, como o aumento de poder de novos chefes ou restrig6es na
disponibilidade dos recursos natuEais (Femandes. 1963:66). O futuro chafe, geral-
mente um Tupinamb£i bem aparentado e benquisto, atrafa familiares, amigos e ad-
miradores para formar uma nova maloca. "0 Tupinambf que conseguia fazer ipso
tomava-se o chefs da unidade social, ou como escrevem os cronistas, seu 'morubi-
xaba' ou 'principal"' (Fernandes, 1963. p. 66), exercendo, por elsa razao, certa
autoridade sobre os membros da maloca, geralmente sous amigos e parentes.

Como na base da associagao entry homens para criar novak malocas predo-
mnlava lagos sociais muito forbes de parentesco e amizade, era natural que,' para
admiragao dos cronistas e viajantes europeus, vfrias famflias ocupassem o mesmo
espago fisico sem separag6es (Fernandes, 1963:69). Conforme as descrig6es dos
cronistas apontadas por Florestan Fernandes, no interior da maloca "todos ficavam
como que em comunidade", pois, em cada maloca destas "vivem todos muito con-
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pdas de cada grupo-
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Segundo o que p6de apul'ar Florestan Fernandes nas fontes consultadas

dada grupo local dominava uma determinada area territorial de maneira, ao que se
evidenciava, exclusiva. Tats areas se apresentavam suficientes para fomecer aos
ntegrantes do grupo os alimentos e demais produtos e condig6es necessgrias a sua

sobreviv6ncia. Embora fossem recursos limitados a uma area especifica, portanto
esgotgveis a qualquer momento, Cram o que bastava para confedr ao grupo local
Tupinamba cdna autonomia econ6mica e auto-sufici6ncia (Femandes, 1963:84).

Usando t6cnicas rudimentares de produgao, era certs que os Tupinambii
complementassem sua dieta com o resultado da naga, da pesca, da

=lp + n a H A i Aur L+

coleta de

plantar e frutos nativos, de ovos e filhotes de pgssaros, da horticultura simpler.
Os Tupinambf podiam, assam, obter sua subsist6ncia de variadas formal e fon-
tes O equipamento cultural de cara e pesca era, segundo p6de apurar Florestan
Femandes, complexo e diferenciado. Os Tupinamba empregavam tanto diferentes
t6cnicas de pesca, quanto grande variedade de flechas. if as estacas de cavar e o
machado de pedra usados na horticultura e a prgtica de queimadas constitufam a
totalidade dos instrumentos e t6cnicas com as quaid podiatn conlar os Tupinambg
na preparagao e exploragao do solo (Florestan Fernandes, 1963:91)

. Mas, sda atrav6s da coleta, do trabalho agrfcola organizado ou da naga e
da pesca, as atividades dos Tupinamb6 n5o se resumiam apenas aquelas relacio-
nadas a sobreviv6ncia individual ou grupal. Na economia tribal uma s6rie de
objetos, naturais ou trabalhados polo homem, era provide de valor econ6mico.

como cues adestrados, papagaios, penas de pgssaros ]'aron e alguns tipos de pe-
dras. Contudo, apesar da riqueza de detalhes em algumas atividades. o sistema
produtivo e de t6cnicas de produgao previa apenas a extrag5o de recursos natu-
rais, que, por ipso, tinham que ser abundantes (Fernandes, 1963:85)

De modo gerd, a economia Tupinamb5 caracterizava-se homo uma eco-
nomia de subsist6ncia, de composigao miata e limitada ao estoque natural do
meld circundante. Por outro lido, homo macacos, papagaios, porcos, CaChOTTOS e

tinham homo estocar reservas de carnes -- excegao feita is paSlocas de came de
naga moqueada e farinha de rafzes -- ou utilizar a tragao animal no trabalho agri-
cola. Conseqtientemente, as t6cnicas e procedimentos ja 'descritos

bB HV\+a 4 av u8.x x '

ngo se tradu-
ziam na autonomia dos grupos ]ocais em relag5o ao memo externo. ''O pnncipio
fundamental da economia Tupinambfi consistia na produgao do

--' I/J 1 1 iviFriv
estritamente

necessfrio ao consumo imediato" (Fernandes, 1963:94). Diversas t6cnicas dim-
ples de racionalizagao das fontes de suprimento, homo a acumulagao e explora-
gao seletiva ngo Cram, segundo consta, praticadas polos Tupinambg Por ipso. a

escassez de alimentos em certas 6pocas, ou em raz5o de variag6es climgticas
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palmente daqueles itens ]'amos em suas terras, homo centos tipos de cristais e pe-

b) da divis5o do trabalho
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adornavam as canons, os argos, flechas e tacapes. Desempenhavam, tamb6m
papal importance na construgao das malocas, fabricavam rides lavradas, banjos

de madeira, cestos com folhas de palmeira e cuidavam da obtenggo do togo.
Cabia-lhes, tamb6m, de modo permanente, a protegao das mulheres e da prole

e nas via8ens, a16m, f claro, da guerra (Fernandes, 1 963: 133).
Os homens comegavam a produzir, basicamente pesca e coleta, entry os

e quinze anon, quando o produto de suas atividades destinava-se exclusiva-

mente a familia. Entry os quinze e vinte e cinco anon dedicavam-se com todd
esforgo ao trabalho. Era quando seu vigor fTsico permitia que maid auxiliassem
««-'-eus pals. Entry os vinte e cinco anon, aproximadamente, at6 por volta dos qua-
renta anos os homens, ainda obHgados a prestar servigos e proteger sous pals, se de-
dicavam is atividades guerreiras. Por etta idade 6 que contrahm o matrim6nio. Nests
cano, se fossem molar com os paid da esposa a cooperagao e a ajuda econ6mica
prestada aos paid transferia-se para os sogros. Flnalmente,'ap6s os quarenta anon, a
responsabilidade dos homens estava em chefiar as eventuais expedig6es militant, o
esquartqamento ritual e o retalhamento dos inimigos sacrificados. Ngo Cram Ho as-

..sfduos no aabalho se subs forges n5o suportassem, mas, obrigados pda tradigao, de-
viam dar o exemplo aos maisjovens (Femandes, 1963:134-135). "';"'

As mulheres, por sua vez, ja aos seth anos de idade Cram adestradas nos

servigos de tecelagem e amassamento de barro. Dos sese aos quinze anos come-
gavam a aprender e a fazer tudo que uma mulder adulta deveria fazer: fiavam

am, participavam de trabalhos agdcolas, participavam do fabdco de farinhas
e dos diversos tipos de caz//m. Entry os quinze e os vinte e cinco anon, idade em
que se casavam, suas obrigag6es nos afazeres dom6sticos aumentavam: se casa-

das, com o marido; se solteiras, com a m5e. De vinte e cinco aos quarenta anos
ja mulheres completas, assumiam sodas as obdgag6es tidal culturalmente homo

piuigiH$oU: nlw
' .. . As plantag6es Tupinamb6 Cram coletivas. Todos plantavam numa mesma
area de terra e dela retiravam o alimento conforms suas necessidades. Haviam

: :: ll'liils=:gg

Assim, no mats das vezes, o que caracterizava as atividades agrrcolas en-
tre os Tupinambg era o emprego das energias humanas na forma cooperativa
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c) das normas e costumes

Como Florestan Femandes observou muito bem, a precariedade dos memos

de intervengao no meio natural circundante fez com que os Tupinamba desen-
volvessem padr6es de relacionamento intragrupal e intertribal baseados na coo-
peragao e assist6ncia vicinal, com fortis lagos de solidariedade e reciprocidade,
atrav6s de formal estgveis e tradicionalistas para a solugao de conflitos. Toda

=a, Cram as relag6es de consangtiinidade ou parentesco que sustentavam os pa-
rgmetros dessa cooperagao e solidariedade. As regras do parentesco, segundo
Florestan Femandes, desencadeavam-se numa "teia ainda maid vigorosa de as-
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prezavam em raz:io do prestigio que portavam; os homens provocavam o incha-
mento do penis e cometiam graves excessos sexuais (Fernandes, 1963:159)

Algumas prfticas relatives a esfera sexual s5o apontadas por F)orestan Fer-
nandes homo ligadas ao conteQdo magico da cultura Tupinamba. A perda da vir-
gindade, por exemplo, mesmo no casa de ocorrer em segredo, deveria ser indicada
pda jovem. Etta deveda, ainda, evitar relag6es com jovens sem sia/z/s social defi-
nido, mesmo que biologicamente maduros, ou com aqueles definidos polo sistema
de parenresco coma 'pai ', 'irm5o ' ou 'filho ' (Fernandes. 1963:169).

. A concepgao era atribufda, a rigor, ao elemento masculino. Pois, segundo
os Tupinamba, o parentesco verdadeiro vinha polo paid ngo pda m5e. No cote-

Jamento que lez Florestan Femandes das infomlag6es recolhidas fica clara que
os Tupinamba n5o desconheciam os pap6is reais da m5e e do pai na geragao
contudo, a classificagao homo o 'pai que me engendrou ' visava distinguir pa-
rentes classificar6rios ou por aflnidade. coma no cano de segundas nijncias nor
exemplo(Fernandes, 1 963:169). ' '''''"' r--

A 6nfase excepcional no paper do pai quando da concepgao seguia-se o
viva interesse pda genealogia. Era atrav6s da reconstrugao da grvore genea16gi-
ca do individuo que os Tupinambg definiam seu papal, reconhecendo-the o .s.ra-
/us correto na hierarquia tribal. Assim, por exemplo, o filho concebido polo ini-
migo com mu]her do grupo local era igualmente sacrificado e ritos especiais de
nascimento, coma a couvade, Cram praticados. ''De acordo com a nogao tribal
de panto, o homem coda s6rios riscos nests perfodo, pris a crianga safra do
'combo do pai '. Por ipso, os tabus de nascimento eram estendidos ao paid o res-
guardo dente tornava-se obrigat6Ho" (Fernandes, 1963:176 e 177). A16m disco.
uma s6rie de rituais, cerim6nias e ofertas simb61icas buscavam assegurar o su-
cesso do paid do rec6m-nascido no futuro tribal. ' " " '''

.Cano falhassem os rituais de nascimento, a crianga era fisicamente supri-
mida ou considerada anormal. lsto reforgava a obedi6ncia aos padr6es costumei-
ms de comportamento e impedia que delitos sexuais fossem praticados por mu-
Iheres solteiras, viiivas ou casadas, mogas ou velhas. De outro modo, tail prgti-
cas conuibuiam para reforgar entry os Tupinambf a nogao de parentesco, con-
nrmanao o complexo de costumes a ele vinculados (Fernandes, 1963; 192).

As relag6es entre vivos e morton obedeciam, igualmente, ao ordenamento
genea]6gico definido polo sistema cultural Tupinambg. Florestan Fernandes.
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vidade. O estado de guerra permanente justificava-se pda necessidadeimpeno-
sa, para a cultura Tupinamba, de vingar a morse de parentes e amigos. Havia,
tamb6m, os aug6rios e os co]6quios dos pa16s com os espi.ntos dos ancestrais na

condugao dos problemas e decis6es difrias, onde prevaleciam sempre as solu-
g6es tradicionais e confol-me a experi6ncia acumulada. '
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amboy os cason, dar causa a uma sangrenta vande//a. Alias, esse era o principal
motive, apontado polos cronistas, para a fragmentagao dos grupos locais e as
consEanles guerras entry as parentelas envolvidas nos incidentes. (Femandes.

Da mesma forma que a famflia do ofensor interferia diretamente em sua
punigao, promovendo-a, a famlHia do ofendido tinha o direito de participar da
vinganga causando no agressor os mesmos ferimentos que este dora causa ao
agredido Nests sentido, funcionava entry os grupos tribais Tupinambg, segundo
os relatos apontados por Florestan Fernandes, a mfxima do olho por olho, dente

H=;li;l===::llH'=;=.=::ii:T.'Ejl
No interior da famflia Tupinambfi existia, tamb6m, "uma pronunciada

gradagao de parentes, atrav6s da qual os pals representavam as autoridades su-

premas, cabendo ao homem a primazia absolute" (Fcmandes, 1963:261). Assam.
quando maid elevada fosse a posigao hiergrquica ocupada por um membro fami-

. .novak, evitando, com sua autoridade, que lagos emocionais nascidos a partir dos
vi.nculos de parentesco e afins solapassem as formal de contro]e social. A fame..

lia assumia, segundo Florestan Fernandes, uma posigao de extrema importancia
para a continuidade social e cultural dos Tupinamba, pois. ao funcionar ''coma
uma unidade ofensiva e defensiva, assumindo coletivamente a responsabilidade
pdas agnes de sous membros'', impunha a estes seu sistema traditional de di-
reitos e deveres, contdbuindo ''fortemente para a conservagao da unidade dos
grupos locais e dos lagos mats amplos de coes5o tribal" (Fernandes, 1963;261)
Se n5o era elsa a flinalidade das formas tradicionais de controle e de

v b/ B +dv a. df B

normatiza-

c5o social, polo menos era esse, segundo Florestan Fernandes, o seu resultado

d) da integra95o social dos Tupinambg

' Florestan Flernandes apoiou-se nos estudos de Bronislaw Malinowski,
ivxargarct .Mead e Ralph Linton para afirmar que o desenvolvimento bio16gico
do homem oferece uma base segura para seu reconhecimento social. colno a

passagem de um estggio a outro na vida do individuo geralmente 6 marcada por
rituals e cerim6nias especiais, conforms a importancia que a sociedade confers a
dada nova etapa, estas refletem de modo adequado a adaptagao progressiva do
organismo humano ao memo social circundante. Na opiniao de Florestan Feman-

des, basta ent5o ao etn61ogo, se quiser compreender esse mecanismo, "por em
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gees (Fernandes, 1963:267)
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sobre o passado, tradig6es e costumes nas reunites com os velhos
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Todavia, entry os Tupinamb6, os indivrduos s6 podiam desempenhar os
pap6is relacionados ao i/a/us especifico atribufdo socialmente pelo grupo. Eis
porque asta era a faso maid importante para o Tupinambg, ainda que n5o fosse a
de maior prestigio e poder. Era quando, num espago relativamentecurio, torna-
vam-se guerreiros, tinham o reconhecimento tribal de sua maturidade e podiam
contrair n6pcias. Admitidos coma combatentes no grupo gunn'birotornava-se

mais fgcil o acesso do jovem ao grupo dos adultos, face is provas em que deve-
ria alcangar sucesso. ' '' '

Para ser formalmente admitido entry os adultos o jovem Tupinambg deve-
na apnslonar um inimigo, sactificf-lo riLualmente, [rocar de Rome (renomagao)
ao mesmo tempo em que incis6es feitas em seu corpo o apresentavam coma
executor de polo menos um contr6iio (Fernandes, 1963:275). Apes o casamenta
passavam a ser conhecidos polo designativo Agenda/--a/no e podiam ascender a
posig6es de major destaque e prestigio (Fernandes, 1975:47)

.As mulheres delta idade tinham que enfrentar uma vida penosa, em que
suas ocupag6es. digrias tomavam-the tempo, vigor e beleza. A16m das ja fati-
gantes tarefas digrias no grupo dom6stico ocupavam-se diretamente da educagao
dos filhos e, caso tivessem aptid6es especiais, havia a possibilidade de devota-
rem-se ao curandeirismo. Participavam de numerosas cerim6nias, homo as do
sacriffcio humana e da renomagao, chegando a fazed incis6es no co«." coma os
homens(Femandes, 1975:47). ' ''' ' -----

Formalmente, entry os Tupinambf, tratava-se de categorias de idade
equivalentes entry homens e mulheres. No entanto, a julgar pda forma como

Cram reconhecidas socialmente a chegada da maturidade e a escolha de c6nju-
ges, etta equival&ncia ngo preponderava de modo absolute (Fernandes.
1963:265). A guerra era de vital importancia na determinagao do s/a/us do ho-

mem. Sem o aprisionamento do inimigo e Lada a ritualfstica que se seguia ent5o,
como a antropofagia htual e a cerim6nia de renomag:io, n:io havia como o indi-
viduo Tupinambg consumar as fasts posteriores do ritual de passagem.

Assam, ''quando um Tupinambg sacrificava um inimigo, as cerim6nias
comemorativas prolongavam-se por espago de doin ou Eras anon" (Femandes,
1963:278). Sem a gueiva o membro masculino da sociedade Tupinamb5 n5o tinha
a maturidade social reconhecida polos demais e estava socialmente impedido de se
casar. Por outro lido, nesta sociedade, apenas os Ifderes gueneiros fblec dos Cram

romados e reveEenciados.coma ancesrrais (Fernandes, i963:28ij. ia pain as mu-
Iheres alcangar o sla/m de mulher casada dependia unicamente da proposta feita
polo interessado e da aprovagao da famrlia. (Femandes, 1963:285 e 286).

Na Qltima faso da vida do Tupinambg, dos quarenta anos em dianne, os
homens eram classificados como Zhapz/ae ('anciaos ou velhos'), e as mulheres
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e) da organiza95o politico ':
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No plano das relag6es internas, o direito costumeiro, aplicado a conflitos
e disputas envolvendo individuos do mesmo grupo tribal, caracterizava-se pda
aplicagao dos princfpios da retaliagao, a ve/oder/a, mediada no maid das vezes
pda agro espontanea das famflias do ofendido e do ofensor e na responsabilida-
de coletiva.

Os Tupinambg respeitavam a equivalancia e a reciprocidade no trata-
mento. Da mesma forma que n5o esqueciam dos agrados, lembranSlas e presen '
tes recebidos, fazendo questao de retribuf-los a toda oportunidade, tamb6m n5o
esqueciam as ofensas. As ofensas e lada esp6cie de dino recebido, exceto nos
castes de comprovado carfter involuntfrio, exigia reparagao imediata nos mes-
mos termos e proporSlao. A vandal'/a tomava-se urgente e necessfria para os Tu-

pinamba, pols entendiam que sua honra dependia da vinganga. Logo, a
retalia-

gao deveria acontecer inexoravelmente, causando no agressor os mesmos danos
sofridos polo agredido (Femandes, 1963:3 1 1)

Como, entry os Tupinamba, n5o se considerava o indivfduo isoladamente,
mas na qualidade de membro do grupo constitufdo por sua famflia, parentes,
aliados e amigos, "ao cfrculo de parentesco do ofendido labia a exig6ncia da
reparagao compensat6ria e a responsabilidade pda observ8ncia da mesma
(Fernandes. 1963:312). A famflia do agressor era a principal responsa~'el pele
cumprimento da pena, por mats dolorosa que fosse, entregando o criminoso ou
substituindo-o por outra pessoa equivalents, no cano deli fugir. Agindo dessa
forma ''removiam o fator de perturbag:io e asseguravam o equiln)rio do sistema
de relag6es sociais" (Femandes, 1963:345). Coma a obrigagao da ve/7de//a
transmitia-se de pai para filho, casa a famflia se furtasse a I'esponsabilidade da
punigao, as unidades tribais envolvidas transformavam-se em inimigas irrecon-
cilifveis. fomentando um estado de guerra permanente.

Para as quest6es maid gerais e de interesse coletivo, colocada acima e su-
perposta aos direitos e deveres das famflias, encontrava-se na sociedade Tupi-
nambg uma instituigao que, por reunir-se na forma de conselho e obedecer ao
princfpio gerontocratico de organizagao social, Florestan Fernandes resolveu
champ-la de conselho de chefes (Fernandes, 1963:331)

Entry os Tupinambti era o conselho de chefes sua ''instituig5o polftica ba-
sica'' (Fernandes, 1963:310). Se, em raz5o dos compromissos reciprocos assu-
midos, a punig5o de qualquer crime ficava restrita ao 8mbito das parentelas en
volvidas, o mesmo n5o se podia dizer quando quest6es tribais ultrapassavam os
limites dos grupos familiais. Os ajustes envolvendo membros de certos grupos
locais, ou de uma confederagao de grupos locais, incluindo, portanto, uma uni-
dade maior que o cfrculo de parentesco ficavam a cargo invariavelmente do con-
selho de chefes.
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Na sociedade Tupinambf a dominagao, no sentido que Florestan Feman-
des retira de Max Weber, de ''expectativa de obedi6ncia para mandatos especffi-
cos" (Fernandes, 1963:321), era exercida polos mats velhos de forma tradicio
nal. Os velhos Cram tidos como os Qnicos em condiS16es de opinar sobre os pro-
blemas e conflitos que as prgticas costumeiras n:io tinham homo resolver. Como
depositarios das tradig6es e dos conhecimentos tribais, e possuidores de larga
experi6ncia prftica alcangada ao longs dos anon, Cram merecedores do respeito
e confianga dos demais integrantes dos grupos a des subordinados.

Os gerontes Cram prontamente obedecidos porque, em especial, portavam
os valores sagrados da tradigao, representando em vida a vontade e os costumes
dos antepassados tribais. A CIGS, reunidos em conselho, labia deliberar sobre
certos incidences excepcionais da comunidade, homo a chegada de estrangeiros:
por exemplo, ou a oportunidade do sacrifTcio ritual dos prisioneiros, a explora-
gao de recursos naturais e quando e quads inimigos deveriam ser atacados. Em-
bora a interfer6ncia dos gerontes fosse limitada apenas aos assuntos de interesse
coletivo, portanto sujeita a encontrar oposig6es localizadas, n3o se discutia as
deliberag6es do conselho dos chefes.

Segundo Florestan Fernandes, as cr6nicas existentes da 6poca calaram-se
sabre a exist6ncia de contestagao, particularmente porque, para ele, ''as rebeli6es
deviam ser de fato raras, jf que as resolug6es traziam o cunho sagrado das nor-
mal tradicionais" (Fernandes, 1963;335). Na qualidade de zelador do traditional
e do sagrado, o conselho de chefes funcionava ao mesmo tempo como um 6rgao
deliberativo e executivo, atualizando de modo contfnuo as tradig6es tribais e
funcionando homo uma poderosa ag6ncia de conservantismo cultural

Concomitantemente a forma assumida polos Tupinamb£i de dominagao
traditional, exercida atrav6s do conselho de chefes(gerontocracia), Florestan
Fernandes aponta, ainda, a validez naquela sociedade de formas cahsmfticas de

dominagao. O carisma, "nascido da entrega a revelagao, de rever6ncia polo he-
r6i, da confianga no chafe '' (Fernandes, 1963:322) tinha sua fonts naquilo que
os Tupinambf consideravam homo qualidades individuais dignas de reconheci-
mento e admiragao, atrav6s das quaid selecionavam sous chefes tribais e paj6s

Os chefes de maloca, de grupos tribais e de expedigao guerreira Cram se-
lecionados entry aqueles que se mostravam ''o mats valenti capit2io, o que maior
nQmero de proezas fez na guerra, o que massacrou maior nQmero de inimigos, o
que possui maior n6mero de mulheres, major famflia e maior niimero de escra-
vos adquiridos gragas ao seu valor pr6prio" (Fernandes, 1963:323). Estas quali-
dades, portanto, n:io dependiam de escolha, votagao ou eleigao, das Cram taci-
tamente reconhecidas pda comunidade. Por outro lado, tail qualidades nlio po-
diam ser repassadas, como heranga, de pai para filho, em que peso a importancia
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que davam a pr6pria grvore genea16gica. Dessa forma, a sociedade Tuplramba
abria amplas possibilidades para o mfximo aproveitamento polo grupo das qua-
lidades individuals de dada membro, enquanto materializava as perspectivas de
realizagao psicossocial do indivfduo. Logicamente, dentro de parametros defini-

dos poosadiEoes costumelras prestigio exigidos ao individuo Tupinamb6

para se tamar chafe guerreiro ou de maloca, condigio essencial para participar
do conselho de chefes, somente Cram alcangados na idade madura, ou deja, ap6s

os quarenta anon. Assim, perpetuava-se um sistema rfgido de atuagao politica: s6
os maid velhos poderiam efetivamente faze-1o com alguma autoridade.

Apesar das graduag6es do carisma individual, cada chafe
de maloca,

-- . hn-In

principal ou morubixaba, cada chafe de expedigao guerreira, ou cacique, cada
pale reunido em conselho tinha equiva16ncia com os demais membros. O gover-
no tribal era exercido conjuntamente polos velhos. Nas assemb16ias realizadas
no terreiro central da aldeia, ou numa casa grande destinada para esse fim, as

opini6es e comentfrios de cada membro Cram manifestadas livremente, mas em
ordem e com respeito

As discuss6es Cram abertas, pois nada faziam em segredo. Participavam

delis, a16m dos gerontes, aqueles membros da coma.tnidade encarregados de cui-
dar dos velhos, os .Kzfnzi/ny-ZI/afzfs, os ..4z/czs, participes pouco relevantes das ex-

pedig6es guerreiras e, eventualmente, algumas mulheres
' As decis6es Cram baseadas no consenso coletivo, bastava um Qnico voto
contrgrio para que uma resolugao deixasse de ser adotada. O que podena

fazer

alguma diferenga, contra ou a favor, era a capacidade de argumentagao e de
orat6ria individual. Qualidades, ajigs. muito admiradas polos Tupinambf. Por
outro dado, a palavra do paid tinha muito peso. Por ser o int6rprete da vontade
dos antepassados, labia-the a palavra final acerca do sucesso ou n5o de determi-
nado empreendimento, notadamente, as expedig6es guerreiras

Sem diivida, "os paJ6s Cram os homens maid respeitados, temidos e pode-
rosos da sociedade Tupinamba" (Fernandes, 1963:348), ainda que isso nio
significasse a posse automftica de direitos politicos especiais de mando e de
chefia, pois nem sempre as fung6es de paJ6 e a chefia do grupo local Cram exer-
cidas pda mesma pessoa. Daf n5o podermos tomb-los como "reid

divinos",

homo queriam alguns dos cronistas pesquisados por Florestan Femandes.
Social-

inentc. contudo, CIGS Cram muito importantes. Como os paj6s, em gerd, podiam
transferir dotes especiais aos guerreiros, Cram muito procurados por ipso.

As qualidades de paid n:io Cram as mesmas de um chefs tribal. Estavam
vinculadas a manifestagao de poderes sobrenaturais de comunicagao com os
mortos, de influfncia sobre fen6menos naturais, da capacidade de curar ou fazer
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adoecer. Obviamente que podiam variar de um indivfduo a outro, por6m, difi-
cilmente estes dons manifestavam-se em graus elevados. Logo, eram raros os
cason de pa16s influentes a16m dos limites tribais. A16m disso, a manifestagao
dos dons de feiticeiro tinha estreita relagao com as atividades guerreiras, nota-
damente o nQmero de execug6es rituals dos inimigos e a quantidade de names
assam adquiridos. Embora contribufsse para sua formagao os ensinamentos dos
maid velhos no uso de formulas, ritos, ervas medicinais e venenos

Nos preparativos da guerra o pali tinha papal fundamental. A inobser-
vincia de qualquer das panes do ritual prescritas polo paj6 poderia por em risco
o sucesso da empresa coletiva. Entretanto, ressalta Florestan Fernandes. n5o se

pods confundir a mediagao dos costumes tribais com a imposigao da vontade do
pays. Na sociedade Tupinambli valia sempre o consenso, firmado polos velhos e
com validade inquestiongvel para todos, e segundo a tradigao dos antepassados.

2. ALGUNS ASPECTOS DA CULTURA TUPINAMBAi3

Florestan Fernandes, em que peso a precariedade das fontes e a aus6ncia
do etn61ogo junto ao objeto analisado, conseguiu discorrer com alguma profun-
didade sabre tomas de particular importancia para a compreens:io da cultura e da

organizagao social dos Tupinambf. Dentre os muitos aspectos abordados por
Florestan Fernandes chama a atengao o fato de, na sociedade Tupinambg, de-
terminag6es de cuneo mggico ou religioso orientarem as decis6es mais impor-
tantes da vida do indivfduo. O sagrado perpassava desde o sistema de parentes
co, as nomlas costumeiras e at6 as formas adotadas para lidar com o meir exter-
no circundante. Do que vimos at6 agora, s5o por demais abundantes os exem-
plos de homo imperativos de ordem religiosa estavam presented no cotidiano

Assim, ao percorrermos os trabalhos de Florestan Femandes emeraem
explicag6es, esclarecimentos e um entendimento satisfat6rio sobre o comporta-
mento "ex6tico" dos Tupinambf. Pris, o que poderia parecer para a cultura oci-
dental judaico-arista como atitudes baseadas na "irracionalidade '', ''selvageria
ou "atraso civilizat6rio" adquire outro car6ter sob as luzes da Ci6ncia. Estudan-

triba]

3 O sistema cultural de uma sociedadc refers-se ao universo dinimico e funcional das coleti-

vidades; seu objetivo maior 6 a manutengao de padr6es e comprcende a lingua, os costumes e
crengas maid profundas e arraigadas, as instituig6es, as id6ias, atitudes, sentimentos, pontos
de vista e o conhecimento de t6cnicas e usos que s5o transmitidos de geragao em geragao
constituindo-se, assam, no "berne" da vida grupa] e a raz3o dc estarem juntos

42



do-se a organizag5o daquela sociedade, descobl-e-se que aspectos is vezes in-
compreensfveis da cultura, como os movimentos migrat6rios, a guerra e a antro-
pofagia -- que ali funcionavam como motores inconscientes do devir hist6rico -
Cram especlalmente importantes para a comunidade tribal porque desempenha-
vam dentro do sistema social fung6es de identidade, manutengao e continuidade
sist6mica. A guerra revelava-se para a sociedade Tupinamba o Clemente inte-

grativo fundamental, por isso a 6nfase que Florestan Fernandes deu a anflise da
guerra entre os Tupinamba e a antropofagia ceremonial. Do mesmo modo, sabre
os movimentos migrat6rios, Florestan Fernandes parece ver nos limited tecno16-
gicos da exploragao econ6mica a explicagao racional para atos por des justifi-
cados no campo do sagrado

a) os movimentos migrat6rios

Na opiniao de Florestan Femandes, o nomadismo Tupinamba resultava
fundamentalmente da ocupagao destrutiva do solo. Com o conseqtiente e gradu-
al esgotamento relativo dos recursos naturais numa determinada area, mudar
tomava-se uma solugao bastante c6moda e satisfat6ria se considerarmos, de ou-
tro dado, a superabundancia de terras e de fontes alimentares a disposigao do
homem na natureza (Fernandes, 1963:100). Inconscientes dos reals fatores das

migrag6es, entretanto, os Tupinambf buscavam em estruturas mggico-religiosas
explicag6es para sua vida n6made.

Florestan Femandes, ao procurar pdas conex6es causais e funcionais do
sistema organizat6rio tribal que pudessem explicar os movimentos migrat6rios
dos Tupinambf em suds vinculag6es com o equipamento cultural adaptativo e o
sistema de sang6es morals, deparou-se com dois tipos principais e distintos des-
tes movimentos. No primeiro destes, Florestan Fernandes identificou as migra-

g6es para novak terr&s situadas dentro de territ6rios ja dominados polo grupo
local ou tribal. No segundo, a migragao em diregao is areas sujeita ao dominio
de outros grupos tribais que, obviamente, resistiam ao invasor.

Dove-se ressaltar, por exemplo, que do ponto de vista adaptativo, os Tu-
pinambg detinham um conhecimento profundo e extenso de como orientar-se em
sous constantes deslocamentos. Tomando o sol como refer6ncia ''Cram capazes
de encontrar a diregao carta at6 em desertos desconhecidos" (Fernandes,
1963;100). Podium captar a presenga de povoamentos humanos deitando-se ao
chao. cheirando o ar ou localizando a exist6ncia de fumaga a grandes dist6ncias
Tal refinamento dos sentidos -- visio, olfato e audig5o -- era decorrente, segundo
Florestan Femandes, dos mesmos estarem culturalmente orientados (Fernandes,
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1963:101). O que possibilitava, assim, que os Tupinambli pudessem facilmente
surpreender, evitar ou encontl'ar outros grupos tribais.

Suas caminhadas Cram fantlisticas para os padr6es do homem branco.
Chegavam a percorrer, conforms as fontes cicadas por Florestan Femandes, de
dez milhas (vince e doin qui16metros) a mats de cem 16guas (seiscentos e cin
qiienta qui16metros) para atacar sous inimigos. Nestes cason, da expedigao guer-
reira, o bando atacante podia compor-se de at6 doze mil homens, com as respec-
tivas mulheres. Era 6bvio que uma tal empreitada, para obter 6xito, tinha que
estar eficientemente organizada e planejada, com todos os detalhes de orienta-
gao e ritmo da marcia, alimentagao, levantamento topogrgfico, protegao do ban-
da etc. devidamente previstos e executados (Fernandes, 1963: 101)

De igual modo eficientes Cram as t6cnicas de navegaqlao. Os Tupinambg
Cram bem dotados na arte de navegar, e tinham a sua disposig5o excelente equi-
pamento material. As jangadas Cram usadas unicamente na pesca, pois acomo-
davam apenas um homem. Mas as canoas Cram verdadeiramente importantes
Dados diversos apontados por Florestan Fernandes permitem observar que as
canoas transportavam grande n6mero de tripulantes. H3 relatos que indicam que
os ocupantes de uma canoa podiam variar entry vinte e cinqtienta pessoas com
sous mantimentos, armas e outros objetos, e que uma frota Tupinambf podia
ncluir porto de sessenta a at6 duzentas canoas (Femandes, 1963:102)

Por cerro, segundo Florestan Fernandes, que a efici6ncia do aparato guer-
reiro ofensivo e defensivo garantiria o sucesso das tentativas de migragao, con-
tudo, a principal fonts de 6xito de tail empreitadas ''parecia residir nas sang6es
morais que as sublinhavam'' (Fernandes, 1963:103). Sem uma justificativa de
fundo cultural, mggica ou religiosa, os movimentos migrat6rios Tupinambg n5o
poderiam reunir milhares de homens para a consecugao de uma tarefa, a prince.-
pio, sobre-humana. ''Na observagao estrita do comportamento dos antepassados
achavam a sangao moral e a explicagao racional de sous atom '' (Femandes,
1963:103). Migravam periodicamente porque acreditavam que n3o poderiam
fazer diferente do que mandava a tradigao. Este era, em Qltima instancia, quem
sancionava usos, costumes e t6cnicas aplicadas polos Tupinamba.

Outrossim, movimentos migrat6rios extensos e de grande porte, n:io s6
envolvendo a conquista de terTit6rios hostis, parecem estar ligados, segundo
Florestan Femandes, a fatores exclusivamente religiosos. Tail conex6es care-
cem, entretanto, de informag6es mais detalhadas dos cronistas, por ipso Flores.
tan Fernandes recorreu a Curt Nimuendaju, e suas investigag6es sobre os movi-
mentos migrat6rios dos ]papokz/va-Gtraranf, para esclarecer alguns pontos con-
fusos ou incompletos acerca dos Tupinamba
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De acordo com Curt Nimuendaju, os Apapokuva acreditavam poder alcan-

Qar o parafso ou "por meld da dania. aligeirando o corps a porto de poder subir ao
z6nite atrav6s da porta do c6u. Ou procurando a 'terra sem males', que estaria situada
no centro da superffcie terrestro" (Fernandes, 1963:104). Outras crengas, como
vis6es, profecias e sonhos dos paj6s, indicariam a destruigao pr6xima da terra e o
lugar onde encontrar o paras.so terreal, escapando a perdigao. Para lg, quando ipso
acontecia. rumavam ent5o milhares de seguidores entry dangas e ao som de c6nti-

cos leligiosos. If a luz da investigagao destes movimentos que Florestan Fernandes
interpreta textos de Gandavo e Abbeville que descreviam movimentos id6nticos,
ou na minima parecidos, entry os Tupinamba(Fernandes, 1963:104)

Gandavo falava de um movimento migrat6rio que envolveu doze mil fn-

dios que, em 1539, partiram do literal brasileiro em diregao ao Peru, mas que
devido aos acidentes do caminho lg chegaram apenas alguns poucos. O objetivo

dessa empreitada era, segundo o panto destacado por Florestan Fernandes, al-
cangar terras novak onde pudessem azhar nelas ''imortalidade e descanso perp6'
tuo" (Fernandes, 1963:104). O texto de Abbeville, maid detalhado, descreve
coma sessenta mil pessoas foram levadas a desgraga por ordem de um espirito
maligno, encarnado num de sous antepassados, que exortara os fndios a segui-lo
para fugir das mis6rias que Ices trouxera o homem branco e alcangar o paraiso
tcrrestrc. Em ambos os textos a crenga no mito da 'terra sem males' parece, as-
sim, estar clara (Fernandes, 1963:105)

Segundo Florestan Fernandes, entretanto, os movimentos migrat6rios dos
Tupinambti n:io podem ser analisados unicamente homo uma resposta aos pro '
blemas criados polo contato com o homem branch. A refer6ncia explicita nos
relatos is dangas cerimoniais, reencarnag6es de paJ6s, aquisigao de poderes mf-

icos por meio de c&nticos e dangas e o objetivo explfcito de encontrar o paraiso
indicam que o cargter magico-religioso de dais movimentos vinculava-se direta-
mente is situag6es em que o equilfbrio bi6tico se alterava de forma desfavorfvel
ao indio. E ipso poderia ocorrer a qualquer momento, mesmo antes da chegada
do homem brando. Por6m, a forma que tais imperatives de ordem religiosa im-
pingiam ao elemento indfgena, a tens5o emotional permanente que provocava e
a crenga nos poderes mfgicos adquiridos ajudavam a explicar a determinagao e
a formidfvel expans5o territorial dos Tupinamba. Nos movimentos que faziam,
os Tupinambii Cram verdadeiras avalanches humanas removendo, destruindo e
neutralizando qualquer obstfculo que se antepusesse aos sous objetivos (Fer-
nandes, 1963:106)

Os movimentos mill'at6rios de conquista, a julgar polos relatos deixados

por vgrios cronistas, foram de amplas proporg6es tanto antes homo depots da
chegada do homem branco. Os brancos encontraram os Tupinambg ampliando,
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expandindo, conquistando novos territ6rios quando aqui chegaram. As areas sob

dominio Tupinambi cram o melhor indicador do sucesso que vinham obtendo
at6 ent5o. Por6m, a situagao de contato fez com que estes movimentos fossem
sustados, dando lugar, em alguns cason, a movimentos messianicos, de busca do
pararso terreal '. As fontes consultadas s5o un8nimes em indicar, por exemplo,

que os Tupinamba que foram ocupar a llha de Tupinambarana, no Amazonas,
emigraram do Brasil fugindo dos portugueses de Pemambuco, Maranhgo e Para
invadindo terras pertencentes a outros polos (Fernandes, 1963: ] 11). De qual-
quer forma, a tecnologia guerreira dos Tupinambf, por penetrar com sous pres-
supostos e implicag6es today as demais instfncias da vida dos indivrduos. mere-
ceu destaque especial na obra de Florestan Fernandes

Concluindo, 6 possfvel compreender os movimentos migrat6rios, deja na
mesma area tribal, deja invadindo areas pertencentes a outras tribos, como parte
de um sistema tecno16gico complexo, mas eficaz, que tem sua origem nas per-
turbag6es verificadas nas condig6es normais de vida. Embora n5o conhecendo
as causal imediatas de sous constantes movimentos migrat6rios, nem as sang6es
e controles sociais que operavam sobre o comportamento dos individuos para
garantir unanimidade de atitudes e coes5o interna, 6 na mudanga de nicho terri-
torial que os Tupinambf buscam restabelecer o ''estado de eunomia socialmente
desqado" (Femandes, 1963:107). Os constantes deslocamentos tinham por ob
jetivo principal a manutengao de um equilfbrio instfvel com a natureza, que a
t6cnica de produgao econ6mica n5o precisou, ou foi capaz, de corrigir.

b) a guerra

Evidentemente que por tratar-se de um povo descrito polos informantes
como muito belicoso, a guerra ocupava um lugar central no sistema s6cio-
cultural Tupinamba. As posig6es de prestigia e poder dentro da tribo, por exem-
plo, s6 podiam ser almqadas tendo em vista o desempenho positivo nas expedi-
g6es guerreiras. Entretanto, as conclus6es do estudo empreendido levaram Flo-
restan Fernandes ngo a explicar as condig6es de exist6ncia social dos Tupinam-
bg atrav6s da guena, mas a ver que a "guerra se subordinava ao sistema magico-
religioso tribal, e que ela tinha importancia na vida social dos Tupinambli preci-
samente por causa dessa circunstfncia '' (Fernandes: 1970: 17). Por atentar contra
o sagrado, o antagonismo contra os inimigos envolvia mobilizag6es de toda or-
dem naquela sociedade

Em termos maid amplos a guerra apresentava-se a Florestan Fernandes
como um fato social na medida em que por sua pr6pria natureza e condigao
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(Fernandes, 1963:117)
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No que range a tecnologia gueiTeira, os Tupinambf compensavam os li-
mited impostor polo arsenal b61ico com a ordenag5o das suas atividades e outras
t6cnicas sociais. Considerando-se, por6m, apenas o instrumental t6cnico e mate-
rial a disposigao dos Tupinambg, Florestan Fernandes os colocava ''no mesmo
navel de civilizagao que as demais tribos aborigines" (Fernandes, 1970:39).
Nests sentido, a equiva16ncia militar entry os combatentes s6 syria quebrada
quando da chegada dos brancos, com efeitos devastadores n5o s6 para os Tupi-
nambf homo para as demais sociedades indfgenas aqui existentes. A guerra ti-
nha, antes da presenga do europeu, outros motivos e determinag6es, cuja obser-
vincia fazia com que os Tupinambfi fossem continuamente sucedidos em sous
empreendimentos guerreiros. Quaid seriam estes motives 6 o que Florestan Fer-
nandes procurou investigar.

N5o hf indicag6es de que a guerra, nesta sociedade, tivesse como objeti-
vo, exclusivamente, a suplementagao de recursos destinados a subsist6ncia e
manuteng:io dos Tupinamba. ''Nenhum autor conhecido, informa Florestan Fer-

nandes, faz mengao, ou descreve expedig6es de pilhagem dos Tupinambg ou de
outros grupos Tupi" (Fernandes, 1963:118). Em que peso o sistema tecno16gica
guerreiro integrar o mecanismo principal para a manutengao, defesa ou conquista
e recursos naturais postos sob o dominic tribal, ''as poucas informag6es disponG

veis sobre apropHag6es de bens de outros grupos locais sublinham exatamente o
cargter ocasional das mesmas" (Fernandes, 1963:1 18). Vista homo atividade guer-
reira, ela era de fundamental importancia para a concretizagao de diversas inst6n-

cias da vida social, mas, por outro lada, coho conte altemativa de recursos, a guer-
ra n:io gozava da supremacia dentro do sistema econ6mico tribal

Algumas fontes indicam, ainda, de modo n:io muito preciso e detalhado
segundo Florestan Fernandes, que a guerra constitufa, antes da chegada dos
portugueses, a principal causa de mortalidade entry os Tupinambg. Abbeville
ata, por exemplo, que a taxa de natalidade era alta. At6 a idade de tito anon
Cram molto numerosas as criangas, mas na idade adulta esse n6mero reduzia-se

drasticamente (Fernandes, 1963:1]5). Os guerreiros Cram recrutados, em gerd,
entry os vince e cinco e setenta anon, mas preparavam-se desde a infincia para
esse atividade. O Tupinambf considerava que mori'er em combats, ou

' '"''
apnslona-

do polo inimigo, era a major g16ria a que poderiam almqar em vida
O controls demogrgnico, evidentemente, n5o era o objetivo expresso dos

ataques regulares que os grupos locals faziam aos sous inimigos, por6m, na opi-
ni5o de Florestan Femandes, era esse o seu resultado. O equilrbrio bi6tico inter-
tHba] ou intercomunitfrio mantinha-se preservado gragas ao resultado das dis-
putas travadas entry os Tupinamb6 e sous inimigos polo controls exclusivo de
deteiminada porgao territorial (Fernandes, 1963:1 14)
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solidgrios. Dessa forma, o mono serra substitufdo e seu grupo social compensa-
do polo desaparecimento de um membro, a vitiva poderia contrair oovas niipci
as, os lagos intragrupais e intertribais de compromissos recfpl'ocos devidamente
confirmados em cerimoniais antropofggicos, e, finalmente, restaurado o moral
coletivo e a seguranga psiquica abalados pda perda de um membro (Fernandes,

O ceremonial antropofagico, com a participaq15o da totalidade dos mem-
bros dos diversos grupos locais solidfrios e que poderiam chegar, em alguns
castes, a contar com doze mil comensais, implicava, conseqiientemente, na ''in-
timidagao dos inimigos e a auto-anirmagao dos grupos ]ocais solidgrios" (Fer-
nandes 1963:123). A antropofagia constitura o ato final de punig5o a ofensa
feita ao cargter sagrado do eu coletivo, ao mesmo tempo em que reafirmava os
compromissos reciprocos de assist6ncia m6tua. Afinal a solidariedade. nests
aspecto, era coletiva: todos que participassem dos rituals e da comensalidade

antropofagica estavam sqeitos a vinganga dos inimigos. E into, por si s6, au-
va os lagos de coesgo tribal (Fernandes, 1963:123).

Comer a came de seu inimigo confirmava os 6dios permanentemente.
Conforms observou Florestan Femandes, "os sacrifTcios rituais e as prgticas an-
tropofagicas galvanizavam os lagos intratribais de solidariedade e

rr nv VHU %+x4

fixavam de
modo permanente a posigao relativa reciproca dos grupos locals estranhos"
(Fernandes, 1963:124). Diferentemente do que se poderia imaginar, a guerra
Tupinambg n5o visava capturar prisioneiros para o repasto coletivo,

' e) '+-'' - u

nem era

uma fomla de solugao de casos conflituosos singulares,'visto que os alvos Cram
previamente determinados e selecionados

Na opiniao de Florestan Fernandes, a medida que a guerra ''representava
um meio operativo eficiente na conservagao do equilibrio social, contribufa para
construir o arcabougo bfsico da organizagao social Tupinamba '' (Fernandes
1963:125). Os Tupinambg, em vista do sistema guerreiro que desenvolveram.
com sodas as suas implicag6es e desdobramentos materials, socials e psfquicos
poderiam garantir as posig6es ocupadas na biosfera seja pda conservagao dos
nichol pr6prios ou conquistando outros, ou, ainda, de modo a possibilitar uma
ampla e livre movimentagao dentro dos respectivos territ6rios. Segundo Flores-
tan Femandes, os Tupinambf dominavam deus respectivos terht6rios. exercendo

sobre des uma supremacia abso]uta, porque lagos de interdepend6ncia e com-

=:1==.,====H:=':=£.=: 1: : : ;==.r==\:':n1=31:
mento guerreiro, quer de ataque, quer de defesa. '

No entanto, os ideais e valores coletivos reconhecidos culturalmente
como os objetivos de guerra n5o exprimiam de modo conscience elsa caracterfs-
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tica: ''o padr5o de domin6ncia estabelecido polos Tupinamba nas suas relag6es
com os demais agrupamentos humanos, que competiam com des, serra de or-
dem cultural. Mas de natureza religiosa, ngo tecno16gica' (Femandes, 1970:65)
lsto corrobora em parte sua opiniao de que "n5o 6 o meio Hsico que determine

mesticag5o ' do mesmo'' (Femandes, 1970:66). Nests aspects,.a
guerra na socie-
. . : .. e.. .= n +A..-: +,.\

dade Tupinamba, enquanto t6cnica de adaptagao e padrao de domin8ncia temto-
rial, configurava a agro humana e era configurada por ela

111 - A CHEGADA DO COKQuiSTADOK

Florestan Fernandes definia a organizagao social Tupinambf como com-

petitiva e cooperativa, na medida em que a forte coesio social de sous membros
e os lagos de solidariedade e compromisso recfproco que uniam diversos grupos
tribais face aos deus concorrentes permitiam estabelecer o equilibrio bi6tico em

relagao ao meio. Nestes termos, sous estudos levaram-no a concluir que a esta-
bilidade da sociedade Tupinamba devia-se, de um lado, ao dominio tribal, ga-
rantido peso estado de guerra permanente, sobre a area territorial onde buscavam
os recursos naturais necessfrios a sua subsist8ncia; e, de outro, is conseqiiencias

que a prftica recorrente da vinganSla contra inimigos, materializada nos
rituals
J . f: .: .

antropofagicos, assumia socialmente, no sentido de perpetuar os 6dios e definir
em termos coletivos o n6s em oposigao aos outros

Antes da chegada dos europeus, os Tupinamba, nas areas estudadas por
Florestan Fernandes, mantinham relag6es belicosas especialmente com tribes
inimigas situadas em territ6rios adjacentes. Na regiao do Rio de Janeiro-Sgo
Vicente sous inimigos Cram os {ndios 7:upinfguim, os Zaba#ara, os Ca/'{/6, os
Gua land, os 27/71£/7zin6, os J(12zra#d, os ]Maraca#d e os Gof/acai; na Bahia foram
indicados polos cronistas como inimigos dos Tupinambf os 7}pi/zjqz/fm, os Tu-
plna, os Ta6q/ara, os Caerd. os .4imor6(devido a sua associagao com os bran-
cos) e at6 os ,4/no@fra, um ramo dos Tupinamb6, por se juntarem aos Ubirq/a/'a
e os JUaracd. Os Zre/ne/nbd, os Zabayara, os Cae/d e os Poffgz/ar elam os lni-

migos dos Tupinambf na regiao do Maranhgo-Para; e, dos Tupinambf que vive-
ram na ilha dos Tupinambaranas, embora de forma um tanto obscure, foram de-

signadas coma inimigas as tribos dos "Gz/a}/azk", ''JMu/afzzs'', "Czz/ ia/6s", ''Hn-
dlrazes" e ''JUaragzzazes" (Fernandes, 1970:44)
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Em relax:io ao inimigo indfgena a competitividade militar dos envolvidos,
em termos do equipamento disponfvel e dos demais recursos materials emprega-
dos, ngo apresentava grander disparidades para um ou outro lado. A supremacia
territorial conquistada polos Tupinamba podia ser creditada, segundo Florestan
Fernandes, a coes5o dos diversos grupos locais solidfrios que, emocionalmente
movidos pda vinganga, transformavam-se em verdadeiros alaQdes humanos

Diante, portanto, da situagao de equilfbrio estgvel em relagao ao meio, inclufda
aia concorr6ncia humana, havia uma fore tend6ncia ao conservatismo cultural.

A sociedade Tupinambg, em vista das solug6es tradicionais que adotava, cons-
tltuia-se num universo anico, sagrado, auto-suficiente e fechado. Um universo
que o conquistador europeu veio solapar.

Segundo Florestan Fernandes, depends de como as respectivas popula-
g6es se organizam socialmente o cargter e as conseqii6ncias dos contatos cntre

povos culturalmente dessemelhantes. A influ6ncia da organizagao social nas
situag6es de contato faz-se notar claramente sob doin aspectos distintos: estati-
camente, atrav6s da "capacidade de manter, em situag6es sociais maid comple-
xas e instaveis, a integridade e a autonomia da ordem social estabelecida": di-
namicamente, conforms a ''capacidade de submeter as situag6es sociais emer-
gentes a controls social eficiente, mediante a reintegragao estrutural e funcional
do padrao de equilfbrio inerente a ordem estabelecida '' (Fernandes, 1975:21).
No faso dos Tupinamba, entretanto, a rigidez e a indiferenciagao do seu sistema
organizat6rio foram os principais entraves para que agissem com rapidez e efici-
6ncia dianne de alterag6es bruscas, tanto na relag5o do homem com a natureza
quando dole com sous iguais

Para Florestan Fernandes, o estudo da evolug5o da situagao de contato 6
indicativo dos limited e condig6es que o sistema organizat6rio aibal p6de impor
is formal assumidas polos Tupinambg de read:io a presenga dos brancos. En-
quanto estes estavam em pequeno n6mero, podiam ser tolerados e incorporados
a vida social aborigine, pols em nada afetavam a unidade e autonomia do siste-
ma social. Por6m, quando os portugueses resolveram colonizar a terra, trans-
plantando para ci seu estilo de vida e suas instituig6es, este situagao provocou
efeitos desintegradores a sociedade Tupinambf

At6 1530, aproximadamente, n5o se labia ao certo se Cram os franceses

ou se Cram os portugueses os ''donor '' dessas terras. Os portugueses apoiavam-
se no tratado com a Espanha, nas concess6es papais e no fato de terem desco-
berto o Brasil para justificar a posse destes territ6iios. Contudo, a escassa pre-
senga de siiditos da Coroa Portuguesa facilitava a tarefa de piratas e mercadores
franceses e de outras nacionalidades na exploragao das riquezas aqui encontra-
das, especialmente o pau-brasil e certas especiarias tropicais. Logo, franceses e
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portugueses procuravam aliar-se is populag6es nativas para obstar a presenga de
um e de outro.

Os Tupinambli durante muito tempo mantiveram contato amigavel com
os portugueses. Atrav6s do escambo, artefatos coma o machado, a foice, a enxa-
da, a faca e outras quinquilharias Cram trocados regularmente com produtos da
terra. A16m disso, os indfgenas Cram fontes indispensfveis de suprimento de
vfveres, de bens de exportagao e de seguranSla para os viajantes; e de refugio e
companheiras para os primeiros habitantes brancos aqui deixados. Anchieta
atribui exclusivamente ao comportamento dos portugueses o rompimento brusco
das relag6es amigfveis com os Tupinamba. Grandes agravos, maus tratos e in-
justigas haviam fido praticados contra os nativos desde 1504 polos colonos que
ficaram numa feitoria deixada por Am6rico Vespicio. Desde ent5o os Tupinam-
ba. n5o se saba se exatamente por esse fate ou uma sucess5o de fates semelhan-
tes, tomaram o partido dos franceses; enquanto que os portugueses aliaram-se
aos Tupiniquim, brandes inimigos dos Tupinamba.

Com a adogao, a partir de 1533, das donatarias ou capitanias hereditgrias
os portugueses puderam alterar, em diferentes regimes ao mesmo tempo, as ca-
racterfsticas das relag6es interpostas com os aborigines. A explorag5o colonial
da terra veio dissolver o equili.brio estfvel da sociedade Tupinamba, colocando
em seu lugar padr6es favorfveis aos debi.gnios dos brancos. Como os portugue-
ses n5o admitiam a presenga de n5o-lusitanos nas terras do a16m-mar, a ofensiva
contra os franceses e sous aliados Tupinambf buscou alcangf-los onde quer que
fossem. Em outros termos, isto significou com o tempo tanto na expulsao dos
franceses e outros invasores europeus quando no extermi.nio quake que completo

da populagao aborfgine
Entry S5o Vicente e Rio de Janeiro, no perfodo de 1560 a 1575, os portu-

gueses conseguiram cumulativamente expulsar os franceses, conquistar a terra e
submeter completamente as populag6es indigenas. Os combates travados foram
verdadeiramente sangrentos porque se opunham de forma ineconcilifvel inte-
resses conflitantes. Do ponto de vista tribal, o objetivo da guerra era a expulsao
e extermfnio dos portugueses e o restabelecimento do poderio tribal sobre

aquela regiao, procurando-se, especialmente, vingar a morte dos guerreiros Tu-
pmamb!i abatidos polos broncos e sous aliados; jf do ponto de vista dos portu-
gueses, a expulsao dos Tupinambf e de sous aliados franceses, ou sua submiss5o
incondicional, representava a pr6pria viabilidade da colonizagao do Brasil

As batalhas de Cabo Frio, encerradas por volta de 1574, sinalizaram a ca-

pitulag5o final dos Tupinambg. Gabriel Soared deixou registrado que nestes con-
frontos forum morton entry oito e dez mil fndios. Outros cronistas informaram
que muitos fugiram para o sert5o espantados com o que viram, e os poucos que
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restaram foram viver nas aldeias dos jesus.tas juntamente com fndios de outras
origins ou, entao, escravizados. Dos provavelmente muitos milhares de Tupi-
nambf que habitavam esse regiao da costa brasileira antes da chegada do con-
quistador europeu, ao final do s6culo XVI este n6mero deveria estar reduzidfs-
simo, pois deixaram de ser mencionados nos documentos hist6ricos face :l sua
pouch importancia num6rica (Fernandes, 1963;25-33)

Em outras regimes do Brasil os mesmos fatos se repetiram. Os Tupinambg
que habitavam a regiao que 6 hole o Estado da Bahia mantinham forte inimizade
com grupos tribais fronteirigos, mesmo antes da chegada do homem brando.
Este favor foi usado oportunamente polos portugueses na hora de estabelecer
aliangas com os grupos indo.genas locals. Por sua vez, os Tupinambg chegaram a
desenvolver intensivo trfflco mercantil com os franceses, do mesmo modo que
os Caet6 e os Potiguar na costa de Pernambuco. De 1562 at6 o final do s6culo
XVI os portugueses atacaram indistintamente estes grupos tribais, pris cobiga-
vam suas terras muito f6rteis, queriam desalojar os franceses daquele panto pri-
vilegiado da costa e procuravam obter m5o de obra escrava para subs lavouras
E a into se atiravam determinados.

A vio16ncia dos ataques portugueses n:io poupava nem mesmo os {ndios
que viviam sob o jugo dos jesuftas nas aldeias da Companhia de Jesus, mulhe-
res, velhos e criangas. Para conseguir m5o de obra escrava; para remover posse.-
veis obstfculos a colonizagao; ou para afastar o concorrente europeu dessas pla-
gas, os portugueses n8o faziam diferenga entry indies aliados ou inimigos. Por
isso, os Tupinamba que n5o foram mortos em combats refugiaram-se no sert5o.
Os que foram viner com os jesuitas ou entregues homo escravos aos colonos
morreram de tristeza, de doengas e de fame.

Ao fim do s6culo XVI e comego do XVll, Florestan Fernandes admits que
apenas um pequeno contingents de Tupinamba podia ser encontrado na Bahia. O
mesmo podendo ser dito dos Tupinambf do Maranh:io, da llha de Tupinambarana
e do Rio de Janeiro. Em meadow do s6culo XVlll, se existissem Tupinambf ainda
vivos, deveriam ter penetrado profundamente no interior do Brasil. Os que ficaram
no litoral, convivendo com os brancos em suas vilas ou fazendas e enquanto unidade
s6cio-cultural aut6noma, forum praticamente extintos (Fernandes, 1963:50-58).

Assim, o que era para ser no infcio apenas uma forma de travar relag6es
comerciais com o elemento indo.gina, por meio do escambo, transformou-se em
conflito social quando se buscou implantar o sistema econ6mico, as crengas e
valores dos europeus na nova terra. A cultura do invasor o levava a expandir
rhinos, amealhar riquezas e propagar a fe onde estivesse. No Brasil, estas tarefas
foram desempenhadas respectivamente por administradores, colonos e jesuftas
enviados para estes fins
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centrado dos europeus e sous descendentes que com des estiveram

IV INTEGtiAgAO NA 0RDEM TUPINAhIBA

equilfbrio e estabilidade. Caso contririo, tudo 6 ca6tico e instfvel

5



Tomando-se o casa dos Tupinamba estudado por Florestan Femandes, as

conclus6es sugeridas sgo a conseqU6ncia do vids analitico adotado. Do ponto de
vista da integragao sist6mica, as conex6es causais e funcionais dos elementos

estruturais da sociedade Tupinamba podiam ser explicadas pda fungao que nela
exercia a guerra. A exploragao do meio externo circundante estava garantida
pda disposigao guerreira para a defesa dos territ6rios ocupados e na conquista
de novos. O sistema de parentesco, na forma em que foi concebido, explicava a
coes5o e a solidariedade intema dos diversos grupos tribais. A organizagao polf-
tica, sob a f alma de gerontocracia, encontrava-se baseada no s/a/za e prestigio
que o individuo s6 alcangava em sua plenitude em conseqtiencia da participagao
vitoriosa nos eventos guerreiros. Por sua vez, o sistema religioso tribal previa o
reencontro ap6s a morse com os antepassados no Guajupif, contudo, para 15 s6
iriam aqueles que se destacassem na realizagao dos valores tribais, explicita-
mente em seu desempenho como guerreiros. Enfim, as categories encontradas
de sexo e idade representavam de carta forma como se processava a integragao
gradual, mas continua, do individuo nos valores tribais atrav6s da educagao po-
los maid velhos

Conv6m lembrar, entretanto, os limites dessa forma de abordagem. De
modo algum a guerra determinava o comportamento e o funcionamento gerd da
sociedade Tupinambf. Por6m, atrav6s dela, da relagao de interdepend6nciaque

der a organizagao social dos Tupinambf em suas especificidades, e encontrar
uma explicagao racional para comportamentos tidos, a princfpio, como irracio-

Do ponto de vista da integragao social, devemos observar que integrar
para os membros da sociedade Tupinambg, significava assumir os valores

7. '
soCIo-

culturais daquela sociedade em detrimento de qualquer outro estranho a ela. O
elemento devidamente integrado era, portanto, aquele que com pequenas varia-
g6es conseguia exibir o que deli esperava a coletividade, sendo, por ipso, reco-
nhecido homo um aut6ntico Tupinambf.

Esta forma de organizagao social adotada polos Tupinambf foi vigvel e
suficiente enquanto ngo tiveram que enfrentar fatores extemos desequilibrantes
muito forbes. Assim, na anflise empreendida sobre os Tupinambg, verificamos
que enquanto os brancos nio opunham obstfculos ao domrnio territorial por des
exercidos a conviv6ncia era pacifica. Nesta ocasiao, os indigenas revelavam su-
ficiente plasticidade social ao travar contatos amig6veis e manger relag6es co-
merciais continuas com o visitante europeu. O conflito surgiu somente quando o
portugues reconheceu na supremacia territorial dos Tupinambf o obstticulo

.'
mal-

or aos deus objetivos de colonizag5o

dais
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Se para o portuguas as aliangas podlam ser flrmadas ou desfeltas de acor-
do com crit6rios objettvos de ocupagao territorial, o mesmo n5o se podia afirmar
dos Tupinamba Para estes era impossfvel conseguir aliados fora do circulo de
parentesco porque 6dios seculares impediam qualquer alianga. E sem aliados os
Tupinamba n5o conseguiram resistir muito tempo a tecnologia militar dos bran-
cos. Por outro dado, qualquer tentativa de aproximagao com o portugues, coma
vimos, significava a sua total sujeigao

'Em outta diregao, a situagao de contato descrita por Florestan Fernandes
ajudou a estabelecer uma situagao estrutural deteminante para compreendermos
a sociedade brasileira atual. Conclui-se, por exemplo, que na quest5o colonial

n5o podemos separar os destinos de nativos e colonizadores. O comportamento
do invasor mica sempre condicionado n5o s6 aos sous pr6prios objetivos de con-
quista, mas, tamb6m, de como reade o elemento conquistado. Jf o nativo:

ven-

do-se diante de uma situagao inusitada tem que tomar atitudes, que no mais das
vezes, n5o este preparado para tomar. O desdobrar exato dente processo 6 com-

pletamente imprevisivel e tcntar explica-lo apenas polo lado dos ''vencedores" 6,
no minimo, ingenuidade

Seguindo-se o modo colno Florestan Femandes apresenta os fatos por.ele
investigados parece-nos que a dominagao dos fndios polos portugueses, na

for-

ma como se desenvolveu, aludou a definir e conformar os contomos posterior-
mente assumidos pda civilizagao luso-brasileira. De fato, o exemplo do que
aconteceu com a sociedade Tupinambg em seu contato com os colonizadores eu-

ropeus serve para que pensemos como, sociologicamente falando, um 1. .J.. b=

sistema so-

cial mats complexo absorve e imp6e uma posigao subordinada e dependents is
comunidades por ele dominadas. Na hist6ria da sociedade brasileira que ali

come-

cava a se formar, "tribos aut6nomas convertiam-se em camada social heteron6mi
ca de uma sociedade organizada com base na estratiHtcagao inter6tnica" (Fernan-
des. 1975:27), indicando-nos o modelo de estratificagao que se seguiria depois

Na sociedade brasileira, a partir daquele momento, floresceriam dual rea-

lidades opostas: de um lado, surgiria um grupo de privilegiados que a vit6ria nos
combates e o desenrolar da conquista e ocupag:io Ihes davam o ''direito" de apo-

derar-se de today as vantagens polrticas, econ6micas e sociais que o desenvol-
vimento e o progresso material fazia crescer nessas terras; colocados de outro
dado. estariam os vencidos, os fugidos e os escravizados. Estes ocupariam daf
em diante uma posigao subordinada na sociedade, onde tinham obrigag6es, de-
veres a cumprir, normal e regras a respeitar, por6m, nada podiam reclamar
quanto a direitos, beneffcios, distribuigao de riquezas e progresso: Segundo o
que pudemos inferir dos trabalhos de Florestan Fernandes sobre o initio da co-
lonizagao das terras brasileiras, a integragao do indivfduo na sociedade que a
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partir daf se desenvolveria passou a seguir etta forma hfbrida: uns tinham sous
horizontes abertos a today as possibilidades; ot.ttros, polo contr5rio, as tinham
cada vez maid restritas. Serf que isso mudou?
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