
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CrENCIAS E LETRAS 

BOLETIM L V 111 

ETNOGRAFIA 

LINGUA TUPI-GUARANI 

N.0 10 

S. PAULO — BRASIL 

1946 



FACULDADE DE FILOSOFIA, ClfiNCIAS E LETRAS 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Reitor da Univcrsidade de Sao Paulo: 

Pro/. Dr. Jorge Americano 

Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras: 

Prof. Dr. Andre Dreyfus 

Professor de Elnografia e Lingua tupi-guarani: 

Prof. Dr. Plinio Ayrosa 

Assistentes: 

Lie. Carlos Drumond 

Bel. Jiirn Jacob Philipson 

Toda correspondencia rclaliva ao presente Boletini devera 

ser dirigida a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

Caixa Postal 105-8 — Sao Paulo — Brasil 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM L V111 

ETNOGRAFIA 

LINGUA TUPI-GUARANI 

N.0 10 

f" LG '.n T 
' s C LN\ L,. RAS r 1 
13 , - . 0j 

b ^ i ^CA 

S. PAULO — BRASIL 
1946 





CARLOS DRUMOND 

NOTAS SOBRE OS TROCANOS 

SAO PAULO — 1946 





0 Museu de Etnografia de nosso. Faculdade. 

emhora modesto e ainda na fase de organizagdo> 

possue algumas pegas de grande valor etnogrdfico. 

Bentre elas destacam-se dois excelentes exemplares 

de trocanos, provenientes arnbos da Amazonia. 

As notas gne constitnem o presente Boletim, da 

lavra de nosso Assisteniey Lie. Carlos Drumond. 

procuram apenas dar aos estudiosos os elementos 

indispensdveis a nm estudo mais amplo sobre essas 

pegas que. parece-nos, se tornam cada vez mais 

raras nos grvpos amerindios do Brasil. 

P LIN 10 AY ROSA. 





INTEODUgAO 

0 presente trabalho nao devera ser considerado senao como 

simples not as a respeito dos trocanos ou torocanas, ainda existentes 

em alguns grupos da America do Sul. 

0 trocano esta colocado entre os elementos culturais que teste- 

munham, com certa evidencia, uma posslvel eonexao eutre os grupos 

oceanicos e sul-americanos. 

A existeneia de dois magnlficos exemplares no Museu de 

Etnografia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 

yersidade de Sao Paulo, facilitou o nosso trabalho em relagao aos 

trocanos da Amazonia, permitindo fizessemos descrigao detalhada. 

Infelizmente o mesmo nao aconteceu com os tambores malaio-poli- 

nesios e africanos dos quais so temos informes colhidos em autores 

diversos, ainda que merecedores de toda confianga. 

Sendo um objeto relativamente complexo, e de modo geral 

apresentando uma mesma finalidade, como seja a de transmissao de 

noticias, nao nos parece muito provavel que o mesmo tenha sido 

inventado independentemente na America. Uma invengao simulta- 

nea em regides tao afastadas umas das outras, parece-nos ainda menos 

provavel. Quanto a possibilidade de terem sido inventados na 

America e passado depois para a Asia e Africa, e questao que no 

momento nao pode ter resposta definitiva, tal a complexidade de 

problemas que estao intimamente ligados a ela. 0 de que nao ha 

duvida e estar o trocano difundido, na America, em uma area que 

corresponde aquela de muitos elementos, que os estudiosos do assunto 

pensam perteneer a cultura malaio-polinesia. 

A concordancia que se procura nao deve ser unicamente no 

sentido America-Asia,^ pois a ocorrencia dos mesmos tambores na 

Africa, lembra tambem posslvel eonexao entre esta ultima e a 

Oceania. 



0 problema da difusao deve ser estudado era paralelo com o 

problema da evolug'ao dos instrumentos, pois nao e possivel negar a 

importancia que apresvnta, nao so para a etnografia comparada, 

mas tambem para a propria bistoria ou psicologia da musica, saber 

tal instrumento apareceu antes de tal outro; se tal instrumento 

evolniu na dependencia ou nao da forma de tal outro instrumento. 

Ainda noste campo de estudos uma questao deve ser solucio- 

nada: o trocano e ou nao urn instrumento de musica? Chauvet (#) 

ao estudar os grandes tarabores ai'ricamts classifica-os como instru- 

mentos de ritmos, e nao como instrumentos musicais propriamente 

ditos. Afirma o mesrao autor, em abono de sua assertiva, que os 

tocadores destes instrumentos nao sao considerados musicos. Toda- 

via, a questao nao nos ira preocupar, cabendo a sua resolu^ao aos 

musicologos. 

Xao queremos terminar esta breve introdu^ao sem airradecer 

profundamente ao Revmo. Pe. Antonio Giacone, da Prelazia do Rio 

Xegro, os informes a respeito dos trocanos que, com grande solici- 

tude e gentileza, nos enviou. Somos tambem gratissimos ao Prof. 

Egon Schaden, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao- 

Paulo, pelas indica^oes bibliograficas que espontaneamente nos 

forneceu. 

(*) Stephen Chauvet — Musique Nlgre — Societe d'Editions Geogra^ 
phiques, Maritimes et Coloniales, Paris, 1929; pp. 12/13. 



Referencias anti^as e modernas a respeito dos trocanos. 

Os informes a respeito da existencia dos trocanos em gmpos 

da Amazonia, datam dos primordios da exploragao desta parte do 

territorio brasileiro, pois Carvajal (1), companheiro de Orellana 

na epica descida do Amazonas, em 1540, a eles fez referencias. 

Coube entretanto a Gnmilla (2) nos comegos do seculo XYIII nos 

dar nma das melhores descrigoes ate hoje feitas dos trocanos da 

regiao do Orenoeo. Dos autores modernos coube a Koch-Grilnberg 

(3) fazer descrigoes acuradas dos trocanos dos aborlgenes do Tiquie, 

Uaupes e de outros tributarios do Rio Negro. Stradelli (4), 

Tessmann (5), Nordenskiold (6) e Preuss (7) tambem deixaram 

excelentes relatos neste sentido, principalmente o ultimo, que cons- 

tatou a conexao existente entre os trocanos e certos mitos do Uitotos. 

(1) Caspar de Carvajal, Alonso de Rojas e Cristobal de Acuna — 
Descohrimento do Rio das Amazonas — Traduzidos e anotados 
por C. de Melo-Leitao, Col. Brasiliana, vol. 207, Cia Editora Nacio- 
nal, Sao Paulo, 1941. 

(2) Joseph Gumilla — Historia natural civil y geogrdfica de las na- 
ciones situadas en las riveras del rio Orinoco — Nueva Impresion, 
Barcelona, 1791 (2 tomos). A primeira edigao e de 1741. 

(3) Theodor Koch-Griinberg — Zwei Jahre unter den Indianern, 2 
tomos, Berlin, 1909-1910. A descrigao do trocano feita por este 
autor (tomo I, pp. 276-279), foi traduzida e reproduzida no Dicio- 
ndrio de Etnologia e Sociologia, de Herbert Baldus e Emilio 
Willems, Sao Paulo, 1939; pp. 221-222. 

(4) Ermano Stradelli   Vocabuldrios da lingua geral portugues 
nheengatu e nheengatu portugues — In Revista do Institute 
Historico e Geografico Brasileiro, tomo 104, vol. 158, Rio de 
Janeiro, 1929. 

(5) Giinter Tessmann — Die Indianer Nordost-Perus — Friederichsen, 
De Gruyter & Co. M. B. H. — Hamburg, 1930. 

(6) Erland Nordenskiold — Modifications in Indian culture through 
inventions and loans (Comparative Ethnographical Studies, vol. 
8). Gbteborg, 1930. 

(7) Konrad Theodor Preuss — Religion und-. Mythologie der XJitoto 
(2 vols.). Gottingen, 1921-1923. 
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A contribuigao de outros autores faremos referencias no decorrer 

destas notas. 

Em relagao a Africa tomamos como base a excelente obra de 

Chauvet, sobre a musica ne^ra, e o trabalho de Felix Eboue (8) a 

respeito dos povos do Uban^i-Chari. 

Denominagao. 

De acordo com o grupo em que e usado, o instnimento em 

estudo recebe denominacao diversa. Na Amazonia, entre os que 

falam o nheengatu e denominado trocano ou torocana (9) ; no grupo 

dos Tucanos seu nome e toaque; pelos Jivaros e denominado 

tunduli; manguarc pelos Boros; huare pelos Uitotos; tintili entre 

os Maiorunas; komoghua pelos Minuanes; arose entre os Ocaiuas 

e teponastU no Mexico. 

Na Africa tambera a denominagao esta na dependencia da 

lingua falada por tal ou qual grupo. Todavia. Chauvet ao dai 

alguns dos nomes que os tambores possuem, o faz segundo a regiao 

onde se encontram. sem descrirainar o grupo. Assim ele nos da 

os seguintes nomes: Gasa-hin (Baia) ; Goudougcntdon (Congo); 

Linga (Ubangi-Chari), Lokole (Bangala). Arthur Ramos (10) 

faz referencias aos "grandes tambores cilindricos, de tronco esca- 

vado, chamados em Angola ngomha ou angoma e na Lunda Angoma, 

com varios tipos {angoma ia mucamha, nngoma m calcnga, angoma 

(8) Felix Eboue — Les peuples de VOubavghi — In UEthnographie 
— Bulletin semestriel — Societe d'Ethnographie de Paris — Nou- 
velle Serie, n.0 27, 15 juillet, 1933 — Paris. Infelizmente nao nos 
foi possivel consultar o trabalho de Ankermann: Die afrikanischen 
Musikinstrumente. In Ethnologisohes Notizblatt, (do Museu Ethn. 
de Berlim), t. Ill (1901) pp. 1-134 e os trabalhos: — Langage 
tambourine et siffie. In Bull, du Comite d'etudes histor. et scient de 
P A. O. F. janv.-mars., 1923, pp. 120-158, de Henri Labouret e 
Le tambour — telephone chez les indigenes de VAfrique central, 
In Congo, jun-juil, 1920, pp. 253-284, citados por Schaeffner. 
Sendo trabalhos de autores de grande responsabilidade, por certo 
nos prestariam urn grande auxilio. 

(9) Ermano Stradelli (ob. cit.) afirma ser este nome de origem tupi. 
Tal assertiva entretanto deve ser considerada com muita reserva, 
pois essa proveniencia parece ser bastante duvidosa. 

A10) Arthur Ramos — Introduqdo d Antropologia Brasileira, 1.° volume 
— As culturas nao-europeias — Colegao estudos brasileiros da 
C. E. B., Rio de Janeiro, 1943; p. 449. 



id muanga) . o mondo, feito de um cilindro de madeira escavado, 

o tambor de chamada, o drum-language dos povos do Congo,^ 

Distribuigao geografica. 

Os trocanos estao difundidos por uma vasta area da regiao 

amazonica, desde as margens do Orenoco, onde Gumilla os encon- 

trou entre os Indios Caverres, ate os Andes (usados pelos Jivaros), 

passando pelos rios Uaupes, Caiari, Japura, I^a, Tiqnie, etc. como 

elemento integrante do acervo cultural dos Tarianas, Tucanos, 

Macunas, Opainas, Jucunas, Matapis, Boros, Uitotos, Ocainas, 

Andoques, Miranbas, Omaguas, Coeamas, Guapunavis, etc. Fora 

desta area vamos encontra-los na regiao do Xingu, entre os Auetos, 

Camaiuras e Bacairis, e no Maranhao entre os Amanajes ou Ara- 

randeuaras. Quanto ao teponastli, sen emprego nao se limitava ao 

Mexico, pois foi encontrado tambem nas Grandes-Antilhas e na 

America Central, usado pelos Miztecas, Maias, Zapotecas, Aztecas, 

Quiches e Calchiques (11). 

No Brasil, a distribuigao deste instrumento da lugar a uma 

constatagao interessante; ele faz parte dos objetos que sao proprios 

a regiao norte do Amazonas e cuja ocorrencia ao sul deste rio so 

pode ser explicada por emprestimosy resultantes de contatos cul- 

turais, ou em consequencia de movimentos migratorios. 

Forma. 

Os trocanos sao, de maneira geral, instrumentos monoxilos e de 

forma cilindrica. Quando estudados em detalhe, entretanto, apre- 

sentam earacteristicas que os tornam diferentes de regiao para 

regiao. 

Assim e que alguns tundulis dos Jivaros se diferenciam dos 

trocanos do Rio Negro e do Orenoco e mesmo dos teponastUs, por 

apresentarem uma especie de punhos (um em cada extremidade), 

constituindo um prolongamento horizontal do proprio tambor, e que 

se destinam a receber a liana que mantem o instrumento suspenso 

(V. fig. n.0 1). 

(11) Cf. Nordenskiold — Ob. cit., apendice 5. 
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Esta forma do iunduli, ho dizer de Karsten, citado por Stir- 

liusr (12), e zoomorfa, pois representa a sa^rada anacondra Pangi, 

Os prolong:amentos sao a cabeya e a cauda, enquanto que as aber- 

turas imitam as costas da serpente. Os manguares e huares tambem 

apresmtam um proloiig:ameiito em cada extremidade, e que servem 

igualmente de pouto de apoio para o tambor. Mas a forma destes 

prolongamentos d if ere da dos i undid is, como se ve nas fi<?uras ns. 

2, 3 e 4. 0 prolongamento de uma das extremidades tern a forma 

de uma cabeea humana, enquanto que o da outra e representado por 

duas curtas pernas. Os manguares e huarfs, convem que se dipra, 

sempre se encontram aos pares, sendo um tambor o macho e outro 

a femea, Sao, como bem o diz Wavrin (13). tambores sexuados. 

Os aborigenes, por vezes, talhando-os em relevo, representam o 

homem e a mulher. Se o tambor e feito cuidadosameute. de repre- 

sentaeao antropomorfa esculpida (como os das figuras 2, 3 e 4) no 

ponto de intersegao em que prineipiam as pernas, o sexo e repre- 

sentado em relevo: phalus e fenda vaginal. 0 ciue representa a 

mulher mostra mesmo, ligeiramente em relevo, (loi< seios. Os brayos 

sao menos bem marcados, mas superficialmente gravados, como 

estendidos ao longo do eorpo. O instrumento maior, de grande 

volume, representa a mulher quando se aeha gravida. 

Os tcponastlis algumas vezes tambem sao de forma antropo on 

zoomorfa. Sao inteiramente cobertos de esculturas talhadas na 

propria madeira, representando diferentes motivos ornamentais. 

Alguns represeutam um ser humano e outros um animal com os 

membros dobrados. 

Os grandes tambores africanos, ao contrario dos americanos, 

nao sao unicamente cilmdricos, pois os iia de sec^ao trapeziforme 

(V. fig. n.0 5). Os ultimos, no dizer de Chauvet. sao usados de 

preferencia pelos Wasongolas, Waregas e Batetelas, enquanto que 

os grupos do Chari-Tchad (Bagnois, Bandas. etc.) do Ubangi, de 

Uele e do Armvini se servem sobretudo dos tambores cilmdricos. 

(12) M. W. Stirling — Historical and Ethnographical material on the 
Jivaro Indians — Smithsonian Institution — Bureau of American 
Ethnology. Government Printing Office, Washington, 1938; Bulle- 
tin 117. 

(13) Marquis de Wavrin — Moeurs et couturncs des indiens sauvages 
de VAmerique du Sud — Payot, Paris, 1937. 
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Quer tenham tal ou qual forma, sao sempre monoxilos e por vezes 

de representagao antropo ou zoomorfa. 

Da mesma maneira que os tambores dos Boros, Uitotos, Ando- 

ques, Jivaros, etc. os afrieanos apresentam um prolongamento hori- 

zontal em cada extremidade e alguns sao providos de quatro pes. 

Nos prolongamentos e que sao eseulpidas as pernas (caudas em 

certos casos) e cabegas (de homem ou de animal). 

Na Oceania (Novas Hebridas, Nova Guine, etc.), os tambores 

sao tambem de forma cilindrica e tern a extremidade superior geral- 

mente adornada com cabega humana (V. fig. n.0 6). Outros 

representam mesela de faces humanas e faces estilisadas de animais. 

Dimeusoes. 

As dimensdes dos trocanos sao bastante variaveis. Koch- 

Griinberg (14) da para o trocano dos indios Tucanos lm81 de 

comprimento e 2ml5 de circunferencia. Seguudo Farabee (15) as 

dimensoes dos tambores dos Uitotos oscilam entre lm65 a 2m00 de 

comprimento, e 2m00 mais ou menos de circunferencia. 0 trocano 

descrito por Gumilla mediria mais de 2m40 pois este autor afirma 

que o comprimento era de a3 varas'^ mais ou menos. 

Max Schmidt (16) encontrou entre os Auetos um trocano de 

6m00 de comprimento, constituindo ao que parece, caso excepcional 

na America; pelo menos e o que se depreende das obras consulta- 

das, onde o comprimento dos tambores descritos nao ultrapassa 

3m00. 

Os teponastlis mexicanos, muito bem estudados por d'Harcourt 

(17), sao tambores de porte bem menor, oscilando o sen compri- 

mento entre 0m35 e OmoOcms. 

(14) Koch-Griinberg — Ob. cit. 
(15) William Curtis Farabee — Indian Tribes of Eastern Peru — In 

Paper of the Peabody Museum of American Archaeology and 
Ethnology, Harvard University, Volume X, Cambridge, Massachu- 
setts, U. S. A., 1922. Este autor da as medidas em pes; 5 ou 6 
pes de comprimento e 2 pes de diametro. 

(16) Max Schmidt — Estudos de Etnologia Brasileira — Tradugao 
direta do alemao, de Catharina Baratz Cannabrava, Col. Brasi- 
liana, Serie 5.a (grande formato), vol. 2, Cia. Editora Nacional, 
Sao Paulo, 1942; p. 66. 

(17) R. et M. d'Harcourt — La Musique des Incas et ses survivances 
— Paris, 1922. 
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Na Africa os maiores tambores de secgao trapeziforme iem 

0m80 de altura e OmTO a ImOO de largura. Os cilindricos, sem- 

pre mais volumosos que aqueles, sao de comprimento bastante va- 

riavel: lm40J Im60, 2m20 e ate 3m50 (18). 

Aberturas. 

Os trocanos comportam aberturas na parte superior em nu- 

mero e formas variaveis. As aberturas se comunicam entre si, por 

estreita fenda, que em alguns e reta e em outros curva. Parece- 

nos, segundo as obras consultadas, que o numero das aberturas 

nunca e superior a quatro. Freqiientemente apresentam duas ou 

quatro, e muito raramente tres. 

A fenda dos tundulis dos Jivaros al^umas vezes termina por 

aberturas circulares, retangulares ou losangicas. Xos tundulis 

de aberturas circulares e retangulares a fenda e reta, e nos 

de aberturas losangicas e reta entre os orificios extremes, e 

curva entre os dois do centro (entre o 2.° e 3.° orificios^l 

(V. fig. n.0 1). Os munguares dos Boros e os huares dos Uitoto?, 

apresentam aberturas que se assemelham a uma estrela de quatro 

bragos, ligadas entre si por longa fenda reta (V. fig. n 0 4). As 

aberturas do trocano descrito por Gumilla sao em forma de S ou 

de meia-lua, como se ve na fig. n.0 7. 0 pequeno tcponasilij a 

maneira de labios separados por larga fenda, op5em duas linguetas 

recortadas no sentido da altura do cilindro. As fendas retangu- 

lares dos teponastlis dao a impressao de um grande 77 deitado (V. 

fig. n.0 8). 

Quaisquer que sejam as formas dos tambores africanos e ocea- 

nicos, eles tambem possuem, na parte superior, uma fenda longitu- 

dinal, cuja largura oseila entre 0m03 e 0m05. Em determinados 

exemplares, a fenda apresenta em cada extreraidade aberturas qua- 

dradas de 0m06 mais ou menos (19). 

(18) Of. Chauvet — Ob. cit. 

(19) A. C. P. Gamito — O Micata Cazembe (e os povos maraves, chevas, 
imiizas, membas, lundas e outros da Africa Austral) — Volume 1, 
Lisboa, 1937; p. 342. 
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Modo de confeccionar os trocanos. 

Os trocanos sao eonfeccionados de grandes troncos de arvores^ 

cuja madeira seja bast ante dura e compacta, afim de que o instru- 

mento tenba grande sonoridade. Na Amazonia as madeiras em- 

pregadas para tal fim sao a Capi-yua, tambem conhecida por 

Cupiuha (madeira de cor escura, quase preta e de grande dure- 

za), e o pau amarelo (denominado mirataud no nheengatu e cha~ 

vique em tucano). Karl von den Steinen (20) fazendo referenda^ 

a um grande tambor dos Bacairis, diz que a arvore da qual o mes- 

mo era confeccionado, chamava-se "arvore morcego". 

Chauvet (21) relata que os tambores africanos sao muito fre- 

quentemente talhados nas madeiras vermelbas do Takula, que e 

a mais sonora; outros sao em Bolando, madeira bela mas de menor 

sonoridade; outros em madeiras brancas, mais faceis de trabalbarr 

mas que dao instrumentos de qualidade inferior. 

A tecnica de confecgao do trocano, com pequenas variantes, e 

a mesma em todos os grupos da Amazonia. Dois processes prin- 

cipais sao utilizados para tal fim: num, a escavagao e feita pela 

parte superior atraves as aberturas; noutro, o esvasiamento se 

processa por oriflcios praticados nas bases do cilindro. Quando 

eonfeccionados consoante o segundo processo, o trocano perde o 

seu carater de tambor monoxilo, pois os orificios laterais sao de 

novo tapados, deixando, consequentemente, de ser eonstituido por 

um corpo unico. 

Quando usam do primeiro processo de confecgao, os aborige- 

nes inicialmente marcam os lugares onde devem pratiear as aber- 

turas; em seguida escavam um pouco ate a obtengao de pequena 

cavidade. Nestas cavidades colocam pedagos de casa-de-cupim e 

os acendem. 0 fogo lento consome pouco a pouco o interior, e a 

parte carbonizada vai sendo continuamente raspada. 0 trabalho 

(20) Karl von den Steinen — Entre os aborigenes do Brasil Central —- 
Tradu^ao de Egon Schaden — Separata renumerada da "Revista 
do Arquivo" n.os XXXIV a LVII — Departamento da Cultura, 
Sao Paulo, 1940. 

(21) Stephen Chauvet — Ob. cit. p. 51. 
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dura no minimo tres semanas. Para o polimento do instrumento 

utilizam-se de dentes de cotia, oaititu e concha arua (22). 

Na reg:iao do rio Orenoco, segundo Gumiila, alem do fogo, a 

agua e empregada na confeegao dos trocanos. Infelizmente Gu- 

miila nao relata como nem quando ela c usada. Xa area do Rio 

Negro a agua parece que nunca foi utilizada, pois os autores que 

versaram o assunto nao fizeram referencias ao sen emprego. 

Os Uitotos para a confec^ao de sens huares utilizam-se tam- 

bem do fogo, o qual os aborigenes controlam soprando pelo osso da 

perna de uma cegonha (23). Os Jivaros e I>oros em lugar de 

usarem diretamente o fogo, queiraam o interior de sens tambores 

por intermedio de pedras altamente aquecidas. 

Os icponastlis, apesar do sen pequeno tamanho, eram tara- 

bem cavados a fogo. E' o que nos relata Yaillant (24): i;La 

tarea de logar el tono debe haber sido extraordinariamente difi- 

cil, pues la madera tenia que ahueearse, quemandola. y despues se 

tenia que tallar com la mayor precision 

De acordo com o segundo processo, como dissemos, o instru- 

mento e escavado atraves um orificio praticado nas paredes late- 

rals extremas. Quando terminada a obra, os orificios sao her- 

meticamente fechados, permitindo assim que o tambor tenha tao 

boa ressonancia como se fosse monoxilo. 

Ao proceder a escava^ao do trocano os aborigenes deixam no 

seu interior uma especie de parede que divide a pe^a em duas 

camaras cilmdricas, ligadas, porem, por uma fenda vertical e 

por um canal que passa pela parte inferior da parede (V. fig. n.0 

9). A existencia da parede interna constitui, sem diivida algu- 

ma, detalbe dos mais importantes, pois e ela que da ao tambor 

grande ressonancia, permitindo se obtenha sons diversos. A sua 

importancia foi muito bem salientada por Gumiila, que nos re- 

(22) Conego Bernardino de Souza — Leynhrangas e curiosidades do 
vale do Amazonas, Para 1873; p. 108. As referencias a respeito 
dos trocanos feitas por este autor, sao extraidas dos escritos do 
naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. 

(23) Farabee — Ob. cit. p. 147. 
^24) George C. Yaillant — La Civilizacion Azteca — Version espahola 

de Samuel Vasconcelos — Fondo de Cultura Economica, Mexico, 
D. F., 1944; p. 189. 
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~vela um fato de grande interesse: nos tambores dos Caverres ela 

e de pedra e nao de madeira. Diz o referido autor: "... en la 

madera que hay en el centre de la media luna, se ha de dar el 

porrazo para que suene; pues en qualquiera otra parte que se 

de; solo suena como quien da en una mesa, 6 en una puerta; y aunque 

se aporree en el centro de la media luna, si no es con uno 6 dos 

mazes, envueltos en una resina, que llaman currucay, no suena; 

y lo que es mas, aunque le den con dichos mazos, si dbaxo en el 

centro de la caxa, en sitio perpendicularmente correspondiente d 

la media luna. no hay fixado con el betun que ellos llaman pera- 

mdn, vm guijarro de pedernal, que pese unas dos libras, tanpoco 

suena". 

Nao podemos afirmar se a parede em aprego ocorre tambem 

nos iundulis, manguares, teponastlis, etc., pois os autores consul- 

tados nao meneionam sua existencia. Todavia, e provavel que os 

tambores referidos (talvez com excegao dos teponastlis), nao se- 

jam desprovidos da mesma. 0 que podemos afirmar com certeza 

e que em todos os tambores a espessura dos bordos da fenda nao 

e a mesma nos dois lados, afim de que se obtenha sons diferentes. 

0 esvaziamento dos tambores africanos tambem e feito pela 

parte superior, isto e, atraves as aberturas. Parece que o pro- 

cesso de esvasiar o instrumento por oriflcios pratieados nas pa- 

redes laterais nao e utilizado pelos africanos. Schaeffner (25), 

citando P. Gaud, da interessante descri^ao de como os mandjas 

(Congo francos), atraves a estreita fenda do tambor, puderam 

fazer uma eavidade tao vasta e escavar todos os recantos. "Quan- 

do o tambor esta terminado exteriormente, o confeccionador abre 

a fenda em aprego, mas ele a faz com cinco on seis centimetros de 

largura de modo a poder, a medida em que for eseavando, intro- 

duzir a mao, o punho, depois o antebrago... Quando o trabalho 

interior esta eompletamente terminado, e a parede (do tambor) 

esta suficientemente desbastada, o que se conhece pela sonoridade 

da caixa, nao resta mais que reduzir essa abertura a largura mi- 

nima, operagao que tern por finalidade reforgar os sons produ- 

zidos e de Ihes dar essa intensidade que os faz ser ouvidos a 

(25) Andre Schaeffner — Ob. cit. p. 74. 
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grande distancia — uma grande fossa e cavada, no solo: o (tanw 

bor) ali e descido, apos ter sido enleiado por duas on tres fortes 

cordas cujas extremidades sao torcidas uma sobre a outra; a 

fossa e cheia com areia. Trazem grandes vasilhas de agua fer- 

vendo a qual e espalbada sobre a areia e no interior do tambor, 

de modo a umidecer a madeira intus e extra e chegar ao grande 

amolecimento procurado. Ao mesmo tempo as cordas sao aper- 

tadas por uma torsao progressiva de suas extremidades; sob sua 

pressao, a fenda se estreita pouco a pouco ate o limite desejade. 

Deixam esfriar e secar antes de desamarrar as cordas, condigao 

indispensavel para que a madeira fique no estado a que foi con- 

duzida". 

Omamentagao. 

Os trocanos dos Tucanos jamais apresentam formas antropo 

ou zoomorfas, nem sao esculpidos. Alguns apenas sao parcial- 

mente recobertos com pinturas representando motivos ornamen- 

tals diversos. O tambor que Karl von den Steinen encontrou fora 

da ucasa das flautas" dos Bacairis, era pintado irregularmente 

com figuras humanas e figuras representando a coluna vertebral 

de peixes. 

Os motivos ornamentais dos trocanos do Rio Negro sao pin^ 

tados em cores amarela e branca sobre fundo vermelho-escuro. A 

tinta usada na ornamentaQao e preparada com leite de sorva (26) 

(denominado eetdnimi em tucano e cumd no nheengatu), e terra 

amarela; para a tinta vermelha misturam o leite com carajuru 

(27). Torna-se necessario salientar que nem todos os tambores 

da Amazonia sao ornamentados. A raaioria e desprovida de todo 

e qualquer ornamento. Os teponastlis, ao contrario, eram, em 

sua maioria, inteiramente cobertos de esculturas talhadas na pro- 

(26) Leite resinoso de varias especies de sorveiras da famllia das 
Apocinaceas, usado como verniz de mistura com materias corantes 
para especialmente pintarem as cuias. Quando seca, a sorva nao 
altera as cores com ela preparadas e e de grande resistencia. 

(27) Carajuru, pequeno arbusto (trepadora), tambem denominado piran- 
ga, chica e pariri. Das folhas secas se extrae, por maceragao, 
uma tinta vermelha. um po insoluvel na agua. Com esta 
tinta os Indios preparam suas pinturas para o rosto, o corpo e- 
para ornamenta^ao de objetos diversos. 
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pria madeira, representando diferentes ornamentos (28) (V. fig*. 

n.0 8). 

Alguns exemplares de tambores afrieanos alem da represen- 

tagao zoo on antropomorfa esculpida, apresentam figuras geome- 

tricas quer sobre o eorpo do instrumento, quer sobre os prolonga- 

mentos citados. 0 tambor reproduzido na fig. n.0 6 tem esculpida 

na extremidade superior uma figura antropomorfa, enquanto que 

sobre o eorpo estao representadas figuras antropo e zoomorfas 

(crocodilos, etc.). 

Henri Labouret (29) descreveu um grande tambor de madei- 

ra, que faz parte das colecoes do Museu de Etbnographia do Tro- 

cadero. 0 tambor em apreco (V. fig. n.0 10), que reproduzimos 

da obra de Scbaeffner, esta ornado com desenhos geometricos, 

queixos esculpidos e craneos humanos. Marguerite Dellenbacb em 

trabalho publicado no boletim "L'Etbnographie" (30), teve a 

oportunidade de tecer alguns comentarios a respeito de tais orna- 

mentos. A pagina 100 do referido boletim a autora do artigo 

transcreve as seguintes palavras de Labouret: "II n'a pas ete 

possible d'obtenir d'informations valables sur la signification de 

ces differents motifs, mais il est a noter que dans la zone s5Tlvestre 

entourant le golfe de Guinee, les Negres des differents tribus 

avaient, autrefois, I'habitude d'attacher sur leurs tambours, des 

tropbees formes de cranes humains ou de machoires d'ennemis 

tues a la guerre ou sacrifies en captivite. II existe, sur ce sujet, 

des temoignages abondants recueillis a la Cote d'lvoire, en Gold 

Coast, au Togo, ou Dahomey et dans Nigeria meridionale". 

A Snra. Dellenbach achou interessante relacionar os ornamen- 

tos do tambor com as cabacas (kakua e toungou) do Camerum, que 

tambem apresentam adornos identicos. Diz a autora que ha 

entre as duas regioes espaco geografico consideravel, mas e posslvel 

(28) R. M. et d'Harcourt — Ob. cit. p. 21. 

(29) Bulletin du Musee d'Ethnographie du Trocadero, n.0 2, juillet, 
1931. 

(30) Marguerite Dellenbach — JJne Calebasse — Trophee utilisee dans 
la niagie guerriere chez les Bamouns — In " L'Ethnographie" — 
Bulletin semestriel — Societe d'Ethnographie de Paris — Nouvelle 
Serie, n.0 23, 15 avril 1931 — Paris; pp. 97/100. 
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que os costumes, senao identicos, ao menos semelhantes, possam ser 

estabelecidos entre aquelas diversas populagdes. 

Os tambores oceanicos geralmente tambem apresentam a parte 

superior esculpida em forma de cabe^a humana com enormes olbos 

redondos (V. fig. n.0 6). 

Modo de suspender o trocano. 

0 modo de suspender os tambores nao e o mesmo em todos os 

grupos. Os Tucanos suspendem o cilindro por intermedio de 

duas cordas feitas de cipos entran^ados que estao atadas em qua- 

tro fortes estacas fincadas profundamente no chao. Na parte 

(das cordas) onde o trocano repousa, os aborigenes colocam acol- 

choados de entrecasca de palmeira (V. fig. n.0 7). 

Stradelli (31) ao descrever o trocano, diz que ele costuma estar 

"suspenso entre quatro paus num buraco feito para este fim no 

chao, pouco mais largo que o instrumento, mas mais profundo 

do que um homem. 0 trocano e suspenso nos paus por tipoias 

de embira, que podem ser encurtadas ou alongadas a vontade. 

Quando se trata de reunir a gente da maloca e, por isso mesmo, 

nao e necessario que seja ouvido muito longe, as embiras sao 

encurtadas e o trocano fica mais ou menos fora do chao; quando 

o aviso deve ser ouvido ao longe, as tipoias sao alentadas e o 

trocano e descido". 

Apenas em Stradelli encontramos referencias a respeito da 

fossa cavada no solo sob o trocano, e em nenhuma das fotogra- 

fias que reproduzimos ela aparece. Cremos, por isso, poder 

afirmar ser pratica de uso muito restrito e hoje totalmente 

abandonada, pois o Rev. Pe. Antonio Giacone, segundo nos afir- 

mou, jamais viu tal fossa em toda a regiao do Rio Negro. Esta 

fossa, como veremos, aparece tambem em certos grupos africanos. 

A existencia da fossa e de grande importancia na transmis- 

sao de notlcias, pois constituindo uma segunda caixa de ressonan- 

cia faz com que o som se transmita atravfe o solo. Supomos que 

um indlgena postado a grande distancia do local em que se encon- 

(31) Ermano Stradelli — Ob. cit. p. 680. 
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tra o tambor, mantendo o ouvido colado ao solo tera grandemente 

aumentada as suas possibilidades de audigao. 

Os postes que sustentam o tambor geralmente sao desprovi- 

dos de todo e qualquer omamento. Parece constituir caso unico 

os postes encontrados por Koch-Grriinberg (32), cujos topos arre- 

dondados tirdiam pintados rostos humanos. 

No Orenoco os postes sao em nnmero de tres (dois verticals e 

nm horizontal), dispostos em forma de forca, ficando o tambor 

dependnrado em cipos que se prendem a trave transversal (Y. fig. 

n.0 7). 

Entre os Jlvaros, Boros, Uitotos e Andoques, o modo de 

suspender o tambor difere do usado no Bio Negro e no Rio Ore 

noco. Se nas duas ultimas areas o cilindro fica em posigao hori- 

zontal, entre aqueles grupos mantem uma posigao inclinada, com 

uma das extremidades livre, formando angulo mais ou menos de 

45° (Y. figs. ns. 1 e 4). Quando o tambor esta dentro da cabana 

(como e de habito, principalmente nas cabanas dos chefes), os 

cipos que o sustentam sao presos em uma trave do teto. Fora 

da cabana sao suspenses em dois postes de comprimento desigual, 

que permitem ao tambor ficar em posigao inclinada (Y. fig. n.0 1). 

Outras vezes os tambores repousam diretamente sobre o solo, em 

terreno em degraus, para que possam ficar na habitual posigao 

inclinada (V. fig. n.0 4), ou entao se apoiam sobre traves trans- 

versais, como o tambor dos Bacairis descrito por Karl von den 

Steinen. 

Na Africa, alguns processes de suspender os tambores sao 

extremamente semelhantes aos empregados na America. Assim e 

que os maiores instrumentos, segundo Schaeffner (33), sao colo- 

cados ao abrigo de teto especial, ao qual eles podem ser suspenses, 

ao menos pela extremidade superior, ficando em posigao inclina- 

da. Esta posigao e a adotada pelos aborigenes do Alto Amazonas, 

quando suspendem seus tambores. 

Um outro processo de isolamento e ao mesmo tempo servindo 

para aumentar a sonoridade do tambor, ainda segundo Schaeffner, 

(32) Koch-Griinberg — Ob. cit. II vol. p. 54. 
(33) Andre Schaeffner — Ob. cit. p. 73. 
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consiste em colocar o tambor seja sob um pedestal, seja aciraa de 

uma fossa. Outros tambores ficam isolados do solo e sustentados 

por quatro pes, macigos e curtos, pertencentes ao proprio instru- 

mento (V. fig. n.0 5). 

Chauvet (34) tratando dos tambores de secgao trapeziforme 

afirma que repousam sobre a terra, mas afim de exaltar a sono- 

ridade os negros os mantem em equilibrio sobre um dos angulos 

inferiores, e os sustentam nessa posigao com a ajuda de correia 

passada sobre suas eostas; as vezes um galho em semicirculo afasta 

o instrumento do corpo do tangedor. 

Quando os tambores africauos sao portateis, e consequente- 

mente de menor tamanho, sao provides de um arco de bambu 

para desviar o instrumento do ventre do tocador, e de correia de 

couro cm que o mantem suspenso ao pescogo (35). 

Os tambores oceanicos ao contrario dos africanos e america- 

nos, sao postados verticalmente e nunca em posigao inclinada ou 

horizontal. Dai serem conhecidos por iamhorcs-drvore. 

Baquetas. 

Para tocar o trocano os aborigenes do Brasil servem-se de 

duas baquetas de madeira (geralraente de pau-brasil), cuja cabega 

esta coberta por goma elastica (borracha), e envolvida por corda 

de fibra ou de couro de anta, em forma de cruz. Estas baquetas 

em tueano sao denominadas foaque-paacd: os Minuanes as denorai- 

nam kdm'6 e as que serviam aos tepanustlis tinham o nome de 

olmaitl. 

0 processo de confecgao das baquetas e o mesmo empregado 

no. prepare das conhecidas <^peles,, de borracha, istn e, apos a 

madeira estar eortada e trabalhada, o leite e gotejado sobre a 

extremidade e endurecido ao sol ou a fumaga. 0 trabalho dura 

aproximadamente oito dias. 

Entre os Capanauas, parece que exeepcionalmente, a forma 

difere da dos outros grupos amazonicos, pois elas tern as duas 

extremidades cobertas de borracha (36). 

(34) Stephen Chauvet — Ob. cit. pp. 52/53. 
(35) Cf. A. C. P. Gamito — Ob. cit. p. 342. 
(36) Giinter Tessmann — Ob. cit. prancha 26. 



— 23 — 

As dimensoes das baquetas sao bastante variaveis como po- 

demos ver nas figs. ns. 11 e 12 onde reproduzimos as medidas das 

pertencentes aos trocanos da Faculdade de Filosofia. 

0 Conego Bernardino de Souza (37), citando Alexandre Ro- 

drigues Ferreira, relata que os aborigenes algumas vezes substi- 

tuiam a borracha por "engages do cacho da palmeira pataua". 

Parece-nos tambem, em face da documentacao consultada, que o 

processo referido e usado muito raramente, pois so Rodrigues 

Ferreira a ele faz referencias. 

A percussao dos tambores africanos e oceanicos tambem e 

efetuada com duas baquetas, cuja cabega e revestida de borracha. 

Algumas, entretanto, sao inteiramente de madeira. Entre os 

Wasongolas, consoante Chauvet, elas sao denominadas sungu; as 

inteiramente de madeira chamam-se okale. 

Modo de tooar o trocano. 

0 modo de tocar o trocano, segundo Koch-Griinberg e o 

seguinte: primeiramente, a mao esquerda da com a baqueta 

alguns golpes leves em um dos lados da fenda; em seguida a mao 

direita da com a outra baqueta o som principal com toques mais 

fortes, que ao principio se sucedem lentamente, acelerando-se 

cada vez mais, enquanto a mao esquerda, intercalando-se com 

toques mais fracos, os acompanha. Os toques sucedem-se sempre 

mais rapidos ate acabar num rufo continuado. 0 sonido, cujas 

vibracoes sao favorecidas ainda pelo fato do tambor deseansar 

numa base mole e elastica, e ouvido a noite, a distaneia de leguas. 

0 ponto de percussao e exatamente na parte superior, acima 

da parede divisoria, por ser o ponto de ressonancia maxima do 

tambor. A neeessidade de se percurtir sobre este ponto foi sa- 

lientada por Gumilla cujas palavras reproduzimos a pagina 17, 

"... pues en qualquiera otra parte que se de, solo suena como 

quien da en una mesa, 6 en una puerta". 

(37) Conego Bernardino de Souza — Ob. cit. p. 158. 



Stradelli na deseri^ao que faz do raodo de percutir o trocano- 

diz que as baquetas ferem pontos situados entre os dois orificios= 

extremes. Como o instrumento descrito por Stradelli tem ape- 

nas tres aberturas, nada deve estranbar o deslocamento do ponto 

de percussao. Mas este autor esclarece que, segundo o lu^ar em 

que batem, os aborigenes obtem sons diferentes, "que conjunta- 

mente com o nuraero de golpes e seu espa^amento, permitem a 

transmissao de noticias por meio de pequenas frases, combinadas 

num c6di«:o de sinais muito primitivo, mas suficiente para as 

necessidades locais,^ 

Walter Roth (38), citando Humboldt, relata que no Alto 

Orenoco, na Missao de Sao Balthazar, no Rio Atabajo, os tocado- 

res de tambor tapavam as aberturas com a mao afim de variar 

os sons. 0 tambor, entretanto, era de pequenas dimensoes (0,65 

cms. mais ou menos), o que permitia ser facilmente tocado do 

modo referido. 

Xos ^rrupos que para a sinaliza^ao empre^ram dois tambores 

(Boros, Uitotos, Andoques, etc.). o operador fica entre os troca- 

nos para aciona-los ao mesmo tempo. Farabee (39) afirma que 

os tambores dos Uitotos, produzem ouatro sons que diferem em 

altura e qualidade, e que seu codipro esta baseado na diferenga 

de sons, no interralo entre as batidas e no seu mimero. 

Os Jivaros para dar aos prrupos vizinhos noticias de ataques 

de seus inimigos tocam seus tundulis em ritmo que parece ser jus- 

tamente o oposto ao dos Tucanos, descrito por Kocb-Griinberg. 

Isto afirmamos em face do que nos conta Karsten (40) a respeito 

dos tambores jfvaros. Diz o referido autor: "... a sinaliza^ao 

consiste de serie de curtas e rapidas batidas, cuja escala e a 

(38) Walter Edmundo Roth — An Introductory Study of the Arts, 
Crafts, and Customs of the Guiana Indians — Smithsonian Insti- 
tution — Thirty-Eight Annual Report of the Bureau of American 
Ethnology (1916-1917) — Government Printing Office, Washington, 
1924. 

(39) Farabee — Ob. cit. p. 147. 

(40) Rafael Karsten — Blood Revenge, War and Victory Feasts among 
the Jibaro Indians of Eastern Ecuador. Smithsonian Institution: 
— Bureau of American Ethnology, Government Printing Office^. 
Washington, 1923; Bulletin 79; p. 6. 
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princlpio forte on fortissima e depois diminui gradualmente. 

Quando os amigos em outras casas ouvem essas batidas, dizem 

eles: "Pakinmawwui", eles estdo matando. Dai todo o modo de- 

assinalar ser chamado apakinma■wwTIi'^ 

0 som produzido pelo tambor pode ser ouvido a varies quilo- 

metros de distaneia se as condigoes atmosfericas forem favoraveis. 

Gumilla fala em quatro ou mais leguas, enquanto Stradelli limita- 

o sen alcance a dez ou doze quilometros. 

Os tambores africanos tambem apresentam pontos de percus- 

sao determinados, e como a espessura da fenda nao e a mesma em 

todo o seu comprimento, de um e outro lado, os toeadores obtem 

sons diferentes de acordo com o local pereutido. Cbauvet (41) 

afirma que em geral os sons obtidos sao em numero de seis, e sao 

tais sons e suas combinagoes que permitem transmitir a espeeie de 

linguagem conveneional que os negros utilizam. 

0 grupo banda para transmissao de suas mensagens serve-se de 

dois tambores {linga) : "okolinga", o linga macho e "eyi-Unga", o 

linga femea, dando o primeiro torn mais elevado e o segundo torn 

baixo e medio (42). 

Pinalidade do trocano. 

Os trocanos geralmente sao utilizados para a transmissao de 

notieias, e nas festas para acompanhar as dangas. Os aborigenes 

da Amazonia desenvolveram uma linguagem de tambor, que se nao 

atingiu o grau da creada pelos africanos, todavia pareee-nos nao 

ser muito pobre, embora Koch-Griinberg afirme que na regiao do 

Caiari-Uaupes nao ha ou, talvez, nao haja mais essa linguagem, 

^onde os torocanas servem, somente, para dar sinais, como instru- 

mento de alarme e perigo de guerra, e para convocar os vizinhos 

a grandes festins". 0 certo e que, para dar sinais, ou para con- 

vidar os vizinhos a uma grande festa, foi creada uma verdadeira 

linguagem tamborilada, que embora seja baseada num c6digo de 

sinais muito primitivo, como o diz Stradelli, e suficiente para as 

(41) Stephen Chauvet — Ob. cit. p. 54. 

(42) Cf. Felix Eboue — Ob. cit. p. 60. 
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necessidades locals. Alias, o proprio Koch-Griinberg, referindo-se 

aos Uitotos, (incoerente com suas afirmagoes acima citadas) asse- 

vera que a linguagem de tambor neste grupo parece estar muito 

desenvolvida, pois a chegada de uma lancha transmitem logo a 

notieia de maloca em maloca, e em breve toda a regiao esta ao par 

da nova (43). De que a linguagem nao era tao pobre, temos prova 

nas palavras de Martins (44), ao descrever o seu contato com os 

Mirauhas. Diz este autor: "Encontramos este instrumento, na 

verdade, nao com o formato com que o descreveu Gumilla entre os 

cavres; todavia, os nossos miranhas tratavam de dar, com diversos 

toques, sinal aos vizinhos de tudo que a estes podia interessar. 

Mas, apenas informados da nossa chegada ao porto, os indios fizeram 

ressoar a distancia, do outro lado do rio, os mesmos toques, e o 

tubixaba assegurou-me que, dentro de uma hora, todas as malocas 

dos seus parentes miranhas seriam informadas da nossa presen^a. 

Nos primeiros dias, quando era novidade o interesse deles por nos, 

nada podiamos fazer, sem que o singular telegrafo ressoasse longe, 

informativamente. Ora os sons diziam: "o branco esta comendo", 

ora "estamos dancando com os brancos"; e, quando escureceu, se 

despachou a notieia de que nos tinhamos deitado para dormir. Foi 

bastante inquietos que observamos essa organizacao, porquanto, no 

caso de um desentendimento com os nossos hospedeiros antropofa- 

gos, poderiamos, dentro em poucas horas, achar-nos entregues a 

violencia de pujantes inimigos". 

Na Africa a transmissao de noticias por intermedio dos tarn- 

bores atingiu grande desenvolvimento, embora Labouret, citado por 

Felix Eboue (45) pensa tem sido exagerado muito esse aperfei- 

goamento. Sao suas as palavras seguintes: ^'Certos observadores 

entusiastas avancaram, a exemplo de Dennet, que a sinaliza^ao 

africana e aperfeigoada ao ponto de poder tudo exprimir. Ha, 

nessa afirmacao, um exagero evidente e, bem que nao se possa ainda, 

pela falta de documentos, apresentar um inventario complete dos 

(43) Koch-Griinberg — Ob. cit. II vol., pp. 302/303. 

(44) J. B. von Spix e C. F. P. von Martins — Viagem ao Brasil 
— 3 vols. — Tradngao brasileira por d. Lucia Furquim Lahmeyer, 
Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1938; 3.° volume, p. 345. 

(45) Felix Eboue — Ob. cit. p. 62. 



conceitos expresses, e precise reconhecer que e peuco que nos eonhe- 

cemos nae indica nem uma grande riqueza, nem uma notavel varie- 

dade... Essas ideias sae expressas per sentengas muite vagas. Os 

codigos mais importantes que possuimes, de men conhecimente, sae 

aqueles dos Benias Kaniokas e dos Balubas, reeolhidos per Verbe- 

ken... Qualquer que seja a engenhosidade do processo, e em 

suma muito elementar.. 

Diferente e a opiniae de Eboue, pois afirma que os Band as 

fazem use diario da linguagem tamborilada, a qual e "reprodugao 

fiel da lingua com teda sua riqueza e todas suas nuances, per meie 

da qual pode-se exprimir absolutamente tedas as ideias que e pos- 

sivel emitir per intermedie da lingua falada" (46). Em abono 

de suas afirmacoes Eboue diz que os negros, quando interrogados, 

respodiam sempre que bater sobre o linga, para dizer qualquer 

cousa, correspondia a falar "com a boca"; que eles compreendiam 

muito bem, e que era possivel dizer por seu intermedie tudo o 

que se podia dizer falando. 

Tratando do mesmo assunto, Chauvet (47) assevera que con- 

trariamente ao que pensam numerosos observadores superficiais, 

nao ba transmissao de sinais a maneira do sistema Morse, mas sim 

de silabas as quais, agrupadas, exprimem, segundo um codigo 

convencional, a ideia expressa na frase. 

Chauvet nos da relato interessante a respeito de como os negros 

transmitem suas mensagens. Em primeiro lugar, antes de trans- 

mitir propriamente a comunicagao, o operador envia um sinal para 

chamar a atencao; apos da o nome do destinatario (ou um refrao 

pessoal, estabelecendo uma especie de caracterfstica especial, se se 

trata de um chefe) ; depois o nome ou refrao do expedidor; em 

seguida vem a mensagem e finalmente um golpe terminal. 

Tanto na America como na Africa, para que a noticia chegue 

a ponto situado fora do alcance do som do tambor, e transmitida 

de umas as outras aldeias, que funcionam como postos intermediarios, 

ate chegar ao seu destino. Felix Eboue afirma que os negros con- 

seguiam mandar notfeias a 90 quilometros, e que uma mensagem 

(46) Idem — Ob. cit. p. 58. 

(47) Stephen Chauvet — Ob. cit. p. 56. 
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enviada as 22 horas chegou ao sen destino as 2 horas. Ainda 

segundo Eboue (48), a dificuldade para uma boa regularidade na 

transmissao, provem sobretudo das mndan^as de dialetos que ocor- 

rem na regiao. Acontece que muitos negros chegam a compreender 

muitos dialetos, o que os leva a entender perfeitaraente a linguagem 

tamborilada. 

Como dissemos, alem de servir para a transmissao de noticias, 

os trocanos sao utilizados nas festas para acompanhar as danqas. 

Os Tucanos durante alguns dias antes da realizagao de grande festa 

dangante tocam o tambor a meia noite, e no decorrer da madrugada 

do dia da festa. Durante o transcorrer desta, o troeano e tocado 

acornpanhado de flautas (49). 

Os Jivaros. segundo o relato de Farabee (50), jama is empre- 

gam os sens tundulis para fomecer musica de danga, mas apenas 

para fim de comunieagao. Xeste grupo o tambor tern um carater 

sagrado, pois e tocado em casos de morte e quancTo os aborigenes 

bebem os narcoticos maikoa e nntema, afim de atrair os espfritos 

que habitam essas bebidas. Tratando da forma dos tundulis. vimos 

que alguns representam a sagrada anacondra Pangi, grande ser- 

pente. que e o ma is temido de todos os demonios que povoam o 

mundo espiritual dos fndios Jivaros. Ela e o pai original da feiti- 

^aria, e e de sen corpo que os feiticeiros recebem o veneno do qual 

seu organismo esta impregnado. e a flecha invisfvel (funchi). que 

eles descarregam contra suas vitimas (51). Se lembrarmos a crenca 

de que apos a morte do feiticeiro o seu espirito passa a habitar o 

interior da anacondra, podemos entao estabelecer certa conexao 

entre este misticismo e o tambor, cuja forma e finalidade serviriam 

para exorcisar os espfritos. 

Xaterna e maikoa sao fortissimos narcoticos que os aborigenes 

tomam em festas celebradas especialmente para tais beberagens. 

As bebidas narcotizando os indios, fazem com que tenham visoes e 

alucinacmes que sao atribuidas a certos espfritos. Nestas festas 

(48) Felix Eboue — Ob, cit. p. 61. 

(49) Cf. Koch-Griinberg — Ob. cit. 

(50) Farabee — Ob. cit. p. 123. 

(51) Rafael Karsten — Ob. cit. p. 61. 
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entao o tambor e toeado para chamar os espiritos que habitam 

as bebidas. 

0 tambor dos Bacairis, ainda de acordo com Karsten (52), 

tambem tinha o objetivo de conjurar on exorcisar os espiritos, pois 

era batido nas festas religiosas. Assim, o instmmento revestia-se 

de carater sagrado, como toda a "casa das flautas" daqueles indios. 

Karsten atribui aos troeanos dos Tucanos signifieado magico cor- 

respondente. 

Entre os Uitotos e que melhor vamos encontrar o tambor rela- 

cionado com fatos mlticos. 

Encarando o estudo da funQao mitologica do tambor de ma- 

deira {huare) no grupo citado (baseados nos informes de Preuss) 

(53), podemos distinguir o valor simbolico do tambor on, melbor, 

do par de tambores, na cultura animologica do grupo, e o elemento 

animologico por natureza, isto e, a festa celebrada durante a fabri- 

ca^ao de novo tambor. Em ambos os casos encontramos a simbo- 

lisagao do mito lunar, tao relevante entre estes indios colombianos. 

A lua na sua continua mudanga (ainda segundo Preuss) — 

erescimento, diminuiQao e desaparecimento — representa a ferti- 

lidade, a perpetua^ao do grupo. Diversas manifesta^oes da natu- 

reza, como a planta alimentar cbamada jnha e a agua (chuva) nao 

sao outra eousa senao a consequencia dos acontecimentos lunares. 

Assim como se celebra festivamente a fabricagao do tambor, faz-se 

festa dedicada a juka, na qual todas as dan^as e cantos se referem 

a lua, como eausadora da fertilidade. Ha tambem certo mito refe- 

rente ao aparecimento da juka, que teria nascido de pais lunares 

e teria sido cortada pelo papagaio vermelho, em forma de machado, 

simbolo da lua nova. A agua porem tern rela^ao com a lua eseura, 

simbolo da morte; as lagrimas equiparam-se a chuva. As mesmas 

ideias encontramos na festa da fabricaQao do tambor, manifestan- 

do-se com ritos de fertilidade, baseados no conceito da lua nova, 

com a qual se identifica o novo tambor, ao passo que a arvore, 

antes de ser trabalhada, representava a lua velha. Simbolos da lua 

nova sao o machado, ao qual se dedica uma cangao especial, e certa 

(52) Rafael Karsten — The Civilization of the South American Indians 
— London, 1926; p. 223. 

(53) Konrad Theodor Preuss — Ob. cit. 



especie de formi^as, e ambos contribuem para cortar a arvore velha, 

cuja agna Ihes serve de alimento. Outros simbolos da lua nova 

que participam desta e de outras festas sao o "macaco do milho^ 

e o esquilo. 

Tais festas sao pois simbolizaQoes animologicas dos poderes 

atribuidos a lua. Simbolos materials da lua nova sao o machado, 

o "macaco do milho" e o tambor em estado de fabricagao. Sim- 

bolos da lua escura sao, alem do tambor em uso, todos os objetos 

escuros, ocos, como por ex., certas panelas. Mas o tambor e o prin- 

cipal deles. Nele se encontram as almas de todos os habitantes vivos 

da aldeia, saindo dai por ocasiao da morte, quando se renovam 

com a lua. 

Do tambor tambera sai a palavra, isto e, o som que se ouve nas 

festas e que e identificado com as tradigoes referidas dos simbolos 

da lua escura. Da palavra, isto c, da lua escura, fez-se o primeiro 

pai, e este, batendo o tambor, criou a chuva. O nome huarc tam- 

bem e aplicado aos bolinhos de juka, podendo-se entrever aqui, 

talvez a relagao entre o tambor e a lua escura. 

Diversos outros dados, relacionando as fases da lua com a 

cultura espiritual e material dos Titotos, sao mencionados pelo 

autor. Parece, porem, que cle nao da a devida importancia ao 

aparecimento do tambor em pares, sendo um maior do que o outro 

(mulher e homem) o que sem duvida, parece-nos, constitui uma 

simbolizagao da. fertilidade, independente da interpretagao lu- 

nar (54). 

Os trocanos da Faculdade de Filosofia. 

Os dois trocanos existentes no Museu de Etno^rafia da Facul- 

dade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, pertencera aos 

indios Tucanos, da regiao do Rio Negro. Ambos sao de forma 

cilindrica (V. fig. n.o 23) e internamente apresentam a parede 

divisoria referida. Na fig. 9 reproduzimos a mesma em corte trans- 

versal (a) e visto de frente (b). 

(54) Os dados referentes a mitologia dos Uitotos foram gentilmente 

preparados por J. Philipson. 
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As dimensdes destes trocanos $aa as seguintes: 

TROCANO N.0 2.045 ( 55) 

Comprimento   l,m43 
Circunferencia   l,m81 

TROCANO N.0 1.710 

Comprimento   l,m50 
Circunferencia   2,m00 

As medidas das outras partes estao representadas nos esquemas 

anexos (fig. n.0 17). 

Cada trocano apresenta quatro aberturas circulares ligadas 

entre si por estreita fenda (V. fig. n.0 14). As snas dimensoes 

(inclusive as da fenda) reproduzimos nos esquemas citados. 

Quanto a teenica de confecgao, pudemos constatar que o tro- 

cano n.0 2.045 foi trabalhado de acordo com o primeiro processa 

referido, isto e, o seu esvasiamento foi feito atraves as aberturas da 

parte superior, enquanto que o trocano n.0 1.710 obedeceu ao segundo 

processo, tendo sido esvasiado por orificios praticados nas bases do 

cilindro. 

0 instrumento n.0 1.710 nao apresenta o menor vestlgio de orna- 

mentagao, ao passo que o n.0 2.045 esta coberto pelos motives 

ornamentais que reproduzimos as figs, n.0 15 e n.0 16. 

Nao conseguimos perceber quais os impulses animicos que 

teriam levado os aborigenes a criagao destes ornamentos. Serao 

desenhos esquematizados de determinados objetos, animais. vegetais 

ou parte dos mesmos? Os ornamentos se referem a um proposito 

supersticioso, religioso ou magico? Nada podemos afirmar de posi- 

tive neste sentido. As informagoes que o Rev. Pe. Antonio Giacone 

obteve de um Indio do grupo Tariana a este respeito, e de que as 

pinturas variam segundo capricbo do pintor e que nao tern nenhum 

sinal simbolico. Verificamos, todavia, que estes zigue-zagues, pontos, 

correlates de triangulos. etc. oeorrem em grande numero de objetos 

pertencentes a grupos da regiao do Rio Negro (vasos, mascaras 

de dangas, bastao de ritmo, etc.). 

As baquetas que acompanham estes dois trocanos sao de dimen- 

soes desiguais. Nao ha uniformidade mesmo entre as duas que 

pertencem ao mesmo instrumento (Y. figs. n.0s 11 e 12). 

(55) Os numeros 2.045 e 1.710 correspondem ao Catalogo das pegas 
etnograficas do Museu da Faculdade de Filosofia. 



SUMMABY 

This paper contains notes on the signal drums of the Amazon 

region, generally kncnvn as trocanos or torocanas. Other designations 

however occur, such as toaque, tunduli, manguare, tintili, komogbua, 

etc. Two specimens, originating from the Tucano Indians 

(Rio Negro) and actually belonging to the ethnographic collection 

of the University of S. Paulo, are especially referred to by the 

author. The forms of the instrument, in America, vary from simple 

hollowed trunks, such as found by Karl von den Steinen among 

the Bacairis, to complex antropomorphic (Boros, Uitotos, Andoques) 

Jind zoomorphic sculptures (Mexican teponastlis and tundulis among 

the Jivaros). It is generally used for signalling and accompanying 

dances during tribal festivities. Sometimes the drums are related 

to religions beliefs. According to Mr. Drumond, the occurrence of 

similar drums in the Polynesian area and in Africa may suggest 

-connectioTis between these three continents. 
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Fig. 9 — Esquema da pa rede divis6ria 
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interna dos trocanos. 
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Fig. 10 — Tambor da Costa do Marfim (Apud Schaeffner). 
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Fig. 14 Aberturas do trocano n.® 2045. 
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