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APRESENTAÇÃO
Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 

entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. E é nesse lugar histórico de busca 
de respostas para as inúmeras problemáticas postas nesse período que estão os autores 
e autoras que compõe esse livro. 

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “A Educação em Verso e 
Reverso: Dos Aportes Normativos aos Aspectos Operacionais”, por terem a Educação 
como foco, como o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)
pensar da Educação, considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na 
direção do apontado anteriormente, é que professoras e professores pesquisadores, de 
diferentes instituições e países, voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os 
inúmeros problemas postos pela contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por 
muitas e muitos que fazem parte dessa obra.

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A música fronteiriça, transculturada 
entre o moderno e tradição indígena de Roraima 
é o principal objeto de nossa pesquisa. A etnia 
macuxi é a maior representante indígena na 
região Norte e a sua musicalidade, como a 
da dança parixara, é posta a dialogar com as 
composições autorais da Banda Cruviana, 
banda formada por alunos do Instituto Insikiran 
da UFRR. Iremos apresentar a música como 
ferramenta educativo-cultural que fomenta o 
respeito mútuo entre povos que convergem em 
algum ponto e que devem valorizar suas práticas 
históricas. Esta pesquisa busca responder 
a seguinte problemática: Como as ações do 
Programa Insikiran Anna Eserenka, através da 
utilização dos elementos artístico-musicais da 
etnia Macuxi, contribuem para a valorização da 
cultura indígena na formação dos acadêmicos 
que compõe a Banda Cruviana da UFRR? 
PALAVRAS – CHAVE: M úsica, cultura, macuxi.

MUSIC, EDUCATION AND VALUATION OF 
MACUXI INDIGENOUS CULTURE, FROM 

THE UFRR’S “BANDA CRUVIANA”
ABSTRACT: The frontier music, transcultured 
between the modern and indigenous tradition of 
Roraima is the main object of our research. The 
Macuxi ethnic group is the largest indigenous 
representative in the North and their musicality, 
like that of the parixara dance, is set to dialogue 
with the authorial compositions of Banda 
Cruviana, a band formed by students from the 
Instituto Insikiran of UFRR. We will present 
music as an educational-cultural tool that fosters 
mutual respect among people who converge at 
some point and who must value their historical 
practices. This research seeks to answer the 
following problem: How do the actions of the 
Insikiran Anna Eserenka Program, through the 
use of the artistic-musical elements of the Macuxi 
ethnic group, contribute to the valorization of 
indigenous culture in the training of academics 
that make up the UFRR Cruvian Band?
KEYWORDS: Music, culture, macuxi.

INTRODUÇÃO
Quando falamos de música, temos a 

impressão que imediatamente um aspecto 
pessoal se estabelece, lembramos de nossos 
gostos musicais, situações, memórias, hábitos 
que produzem uma identidade para nós, uma 
identidade que se inicia íntima e com o tempo 
vai se se construindo e se reconstruindo 
socialmente, a partir do momento que 
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compartilhamos nossas vivências. Começamos compartilhando com a família, depois 
amigos, vizinhos, amigos de trabalho, no trânsito, nas festas, nas redes sociais, enfim, 
a música, indiscutivelmente faz parte da construção contínua da identidade de qualquer 
nicho social.

Certamente é um processo dinâmico que se retroalimenta de elementos passados, 
mas se mistura a novos aspectos desenvolvidos ou criados na contemporaneidade, 
justamente por nossa necessidade de pertencimento, de participação no período de 
existência.

Falar sobre a Banda Cruviana nos remete exatamente a essa realidade de 
pertencimento, sobretudo, por ser uma banda formada, em sua maioria, por acadêmicos 
indígenas da Universidade Federal de Roraima. São nove integrantes, dos quais oito são 
da etnia Macuxi, etnia predominante no estado de Roraima (SANTILLI, 2001).

A Banda Cruviana começou como um projeto no ano de 2013, a princípio para 
reprodução de músicas populares, e, posteriormente, tornou-se parte de um Programa 
denominado Insikiran Anna Eserenka, no ano de 2015, sob a coordenação da Profa. Dra. 
Ise de Goreth Silva.

A partir deste momento a proposta ganhou um peso diferenciado, uma relevância 
histórico-cultural substancial, uma vez que o Programa teve como proposta a valorização 
da cultura indígena Macuxi por meio da prática musical. É exatamente este processo 
de execução do programa onde entro como colaboradora, uma vez que fui convidada 
pela coordenadora para cuidar da parte técnica musical da Banda Cruviana com 
acompanhamento de técnica vocal e prática de conjunto.

Todavia, o olhar foi além da prática musical e tornou-se um olhar pesquisador, um 
estudo de caso sobre algo que sobressaiu no transcorrer do trabalho, a transculturalidade 
que foi necessária para a execução da meta do Programa que era valorizar os aspectos 
tradicionais da música indígena Macuxi.

Neste sentido, abordaremos melhor a definição sobre transculturalidade e os 
conceitos que a permeiam e poderemos compreender como se deu o processo de 
construção da ação musical junto à Banda Cruviana.

CONCEITOS IMPORTANTES
Transculturalidade foi um neologismo consciente utilizado por Fernando Ortiz 

(1983) para substituir a palavra “aculturação”, quando ele estudava sobre os fenômenos 
culturais de seu país, Cuba. Ortiz vai alegar que a palavra aculturação significa o trânsito 
de uma cultura para a outra, no entanto, o autor julga mais pertinente identificar como 
transculturação o fenômeno sociológico de aproximação de povos com práticas diferentes.

Essa nova colocação vai requerer um olhar mais próximo dos temas que caracterizam 
as práticas de um povo e a identificação de que uma cultura não está sendo abandonada 
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para dar lugar à outra, mas uma nova cultura está se formando ao passo que agrega 
elementos da anterior com novos aspectos absorvidos a partir da aproximação com uma 
nova realidade.

Povos formados por múltiplas colonizações, ou seja, com variedade de etnias 
passam por interações muito diversificadas. Seria muito ingênuo dizer que no processo de 
integração destes povos nada se alterou ou não continua a ser alterado. Há uma síntese 
bastante pertinente em que o autor fala sobre o imigrante desarraigado de sua terra natal, 
em um movimento de desajuste e de reajuste, de desculturação ou exculturação e de 
aculturação ou enculturação, enfim, de transculturação (ORTIZ, 1983).

Isso quer dizer que ele irá manter características do aprendizado natal, mas irá 
aglutinar conhecimentos e práticas recebidos no novo ambiente.

Neste mesmo bojo podemos falar sobre o multiculturalismo que é a presença de 
culturas diferentes numa mesma localidade com diferentes interações, ou interculturalidade 
que é o diálogo entre essas várias culturas que pode ser crítica e continuamente 
transformadora (CANDAU, 2012).

Sob a ótica desses conceitos é que começamos a desenvolver um processo de 
construção junto à Banda Cruviana da UFRR. Na verdade, os conceito foram se introjetando 
mediante as necessidades surgidas durante o processo.

Falar sobre transculturalidade musical é falar sobre a importância da linguagem 
metamórfica da música. Talvez, por ser musicista desde muito cedo, a compreensão de 
transculturação voltada para a música tenha sido absorvida tão rapidamente.

Na história da música, um estilo, leva a outro estilo, que leva a outro e assim 
sucessivamente e retorna ao passado agregando novos elementos, enfim, é um infinito 
de possibilidades, o que Amorim (2005) vai chamar de poderoso meio de interação social.

Murray Schafer (1991) descreve o poder de estabelecer imagens e relações 
profundas de memória que a música possui, valendo-se de suas características específicas 
como altura, ritmo e duração. Ela é capaz de delinear as características de um povo, de um 
período histórico, de estilos variados utilizando os recursos sensoriais do corpo humano 
(SWANWICK, 1991).

Em se tratando de música indígena podemos parafrasear Marlui Miranda em seu 
cd, “Ihu: todos os sons”, podemos dizer que conhecemos muito pouco sobre a maneira 
indígena de pensar e seus comportamentos, lemos sobre seus artesanatos e pinturas 
corporais, mas a música indígena “permanece como um segredo cultural, enterrado na 
região mais funda de nossos arquétipos (1995).”

Podemos dizer que parte dessa característica secreta musical deve-se ao fato de 
haver poucos “registros fonográficos”, ou ainda, por a música não ter se tornado um meio 
de subsistência como se tornou sua produção artesanal, logo, registrar a música para 
venda nunca fez parte de uma proposta, afinal, requereria grande aparato tecnológico e 
outros itens que compõem uma “indústria musical”.
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Outro elemento de suma importância para a nossa compreensão, é o fator 
cosmológico de algumas etnias que sacralizam seus ritos.

Camargo Piedade (2004) relata sua experiência com o povo Wauja no Alto Xingu, 
quando na ocasião pesquisava sobre as flautas “kawokás” e foi impedido de filmar as 
cerimônias ou gravar as melodias por motivos sagrados.

Há todo um aspecto cosmológico que rege as práticas dos povos indígenas que não 
são muito comuns à nossa compreensão. Nem tudo é mostrado, a eles não interessa a 
ampla divulgação por fatores antropológicos característicos de cada etnia.

O fato é que à medida que se torna mais difícil o isolamento, manter raízes históricas 
e práticas tradicionais parece ser um desafio significativo, com grandes proporções, uma 
vez que a disputa com os recursos tecnológicos é desleal.

Há que se adotar recursos e linguagens que sirvam para a reflexão e aproximação 
entre o antigo e o novo.

A música cumpre muito bem este papel agregador. Historicamente, essa função foi 
utilizada durante a colonização do Brasil.

Moraes e Saliba (2013) relatam que havia duas formas de catequização por 
parte dos jesuítas que aqui chegaram em 1549 na Bahia: uma era utilizar suas melodias 
europeias com conteúdos cristãos e outra era arranjar o mesmo conteúdo em músicas 
indígenas acompanhadas por instrumentos indígenas, porém, em 1552, foi proibido o uso 
das melodias nativas, restringindo-se apenas ao uso do canto gregoriano. Institui-se então, 
a perda significativa dos elementos culturais musicais destes povos, mas em contrapartida, 
constata-se sua imensa capacidade e talentos musicais em várias regiões do país, no 
canto, em corais polifônicos, no órgão, nas flautas e nas cordas.

Há uma análise por parte dos pesquisadores exatamente quando se trata da “não 
autonomia” dada aos indígenas, ou seja, não se considerou suas capacidades de leitura ou 
releitura das linguagens artísticas apresentadas: 

A colaboração que o nativo poderia dar ao teatro e a música nunca foi 
aproveitada, porque eram os missionários que preparavam os espetáculos, 
que armavam as cenas, utilizando o lado colorido que o meio oferecia, mas 
não dando ocasião a que a inteligência e a habilidade do homem da terra se 
revelassem (CAMÊU, 1977, p.76).

Outro aspecto bastante criticado é o fato de mestres como Antônio Vieira 
sobressaírem em suas práticas pedagógico-musicais junto aos índios, mas não produzirem 
sucessores “indígenas”, ou pelo menos não registrarem essas personalidades.

Ainda ignora-se se algum descendente de índio, pelo menos, tenha seu 
nome inscrito na História da Música no Brasil, como sucedeu com os filhos 
de africanos. A pessoa do nativo, quando não foi esquecida, ficou englobada 
na grande parcela que ajudou as primeiras obras materiais e espirituais 
realizadas no Brasil colonial. As poucas vezes em que lhe fizeram justiça 
aparece disfarçado sob o nome de batismo ou apontado simplesmente como 
um índio (CAMÊU, 1977, p.76).
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As notícias sobre atividades musicais entre os povos indígenas de regiões colonizadas 
foram se tornando cada vez mais raras e sempre que relatadas demonstraram o cunho 
exploratório que lhes era peculiar. Mesmo pesquisadores naturalistas como Alexandre 
Rodrigues Ferreira, Karl Friedrich von Martius e Alcide d’Orbigny, embora transcendessem 
a mera curiosidade e fornecessem aspectos mais técnicos da música indígena, mantiveram 
o caráter exploratório (MORAES E SALIBA, 2013).

O estudo sobre uma linguagem universal como a música, como ferramenta 
educacional em comunidades com características, para o homem moderno, “primitivas”, 
trabalha para atestar o pensamento supracitado do autor de que os indígenas não são 
meramente diferentes de nós, estão presentes através das produções desde sempre 
realizadas, porém, talvez não reconhecidas e estudadas de maneira devida.

Vamos além quando ressaltamos que a música indígena torna-se um conhecimento 
ainda mais complexo se pensarmos nas especificidades de cada etnia.

DA MÚSICA INDÍGENA NACIONAL À MÚSICA MACUXI
Almeida e Pucci (2003) vão ressaltar que a música indígena é completamente 

integrada à vida social das comunidades como em seus rituais: de colheita, de iniciação, 
religião, nascimento, casamento e morte. Os temas musicais indígenas vão em direção às 
coisas da natureza, à religião, com forte ênfase à magia e o que para nós seriam mitos.

As autoras descrevem ainda que por ocasião da colonização, os jesuítas lançaram 
mão de músicas nativas como meio de evangelização, trocando as letras originais por 
temas cristãos. Hoje, surge a necessidade de investigar esse conhecimento musical 
específico, não só por parte dos pesquisadores, mas por parte dos próprios indígenas que 
buscam divulgar suas raízes históricas.

Elas reconhecem que cada etnia possui seus elementos musicais característicos, 
todavia, há aspectos musicais que são comuns a várias comunidades:

- A forma cíclica: melodias que se repetem durante muito tempo, criando um 
estado de transe durante os rituais.

- O modalismo: as melodias não possuem a referência tonal-harmônico 
característica da música ocidental europeia.

- A presença do pulso marcado sistematicamente, geralmente realizado com 
os pés e maracás, dá um caráter hipnótico à música. (ALMEIDA E PUCCI, 
2003, p.51)

Não é o caso fazer referência à música indígena como influência para a música 
brasileira, uma vez que ela é brasileira, porém Almeida e Pucci citam reflexos marcantes 
provocados pelas características musicais indígenas como danças, instrumentos musicais 
e o timbre anasalado no canto. Sobre este último item, Mário de Andrade reforça esta 
observação de que uma das marcas vocais indígenas é o som nasal: 
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[...] inda se pode reconhecer proveniência indígena em certos processos de 
cantar que são comuns a todo o país; especialmente o timbre nasal, muito 
usado pelas diversas raças indígenas aqui existentes, e permanecido na voz 
brasileira. (ANDRADE, 2013, p.7).

Camêu (1977) defende a existência de um fenômeno musical irrefutável na música 
indígena, independente da forma que ele assuma, uma vez que se estabelece como veículo 
comunicador eficiente, ou seja, transmite mensagens, cumpre finalidades.

A autora escreve justificativas bastante condizentes com as finalidades a que se 
presta a música indígena:

Na música do índio do Brasil as diferenças de altura entre os intervalos não 
se apresentam de maneira a fugir à análise, porque também formam-se, 
conduzem-se e se desenvolvem dentro das leis imutáveis que regem o som. 
Coisas que se afiguram diferentes, intervalos que parecem indecisos podem 
ser provocados pelas inflexões das línguas, pelas deficiências do intérprete 
ou pelas disposições peculiares a grupos e a tribos. O gutural, o dental, o 
aspirado, a articulação interrompida provocam sons de qualidade estranhas 
para os ouvidos não habituados (CAMÊU, 1977,p.102).

Muitas canções atravessaram os tempos através da escrita musical, porém, outras 
tantas, superaram a ausência da escrita e se valeram da transmissão oral de conhecimentos 
e se mantêm até os dias de hoje.

Miranda (2003) faz alusão aos aspectos culturais da etnia que predomina no estado 
de Roraima, os Macuxi. Diz sobre duas danças: o parixara, mais utilizado nas festas 
comemorativas, onde as letras das canções mencionam nomes de homens e animais, e o 
areruia (aleluia), manifestação religiosa que faz alusão a Deus, Sua criação e poder.

 

Roda de Parixara durante o I Encontro de Todos os Povos, 2013.

 Fonte: Flávia Ávila Santa Rita
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O timbre anasalado citado por Andrade (2013) permanece presente no canto 
indígena, reforçando o parecer anteriormente constatado. 

Mesmo nas músicas autorais desenvolvidas pelo Projeto Banda Cruviana, esta 
característica fica patente, embora tenham sido agregadas colocações de cunho político 
e social, além do que, as referências são feitas a todas as etnias ainda existentes, não 
somente à etnia Macuxi, embora o grupo musical seja composto por ela em sua maioria.

Abaixo, uma canção composta por uma das integrantes indígenas (informação 
pessoal) 1 demonstra algumas características citadas:

RORAIMA

Letra: Juci Carneiro. Melodia: Vinícius Carvalho

As pinturas no meu rosto

Contam histórias do meu povo

De Makunaima você nasceu

Traz na vida história antiga

Mas agora que você cresceu

Não valoriza nada que eu digo

Esse seu ar de grandeza

Isso alimenta a minha dor

Essa sua sede de riqueza

De onde você tirou

Roraima olha pra cá!

Também nasci de Makunaima 

E não quero mais invasão

São tantas leis sendo criadas 

Sem respeitar essa nação

É nítido que as influências geradas a partir do contato com outras realidades 
alteraram as práticas musicais indígenas, o que de certa forma nos parece natural, uma 
vez que toda e qualquer sociedade sofre mudanças ao longo do tempo. O que não deve 
ser aceito é o esquecimento ou a perda do teor histórico que assegura identidade a estas 
comunidades.

Ao analisarmos a troca de saber entre os povos indígenas e sociedade miscigenada 
por meio das influências musicais tanto buscadas pelos indígenas para narrar seus 
hábitos e histórias junto aos estilos popularmente conhecidos, quanto pela sociedade 
com a composição de cantos que delineiam uma linguagem própria, convergiremos ao 

1 Informação coletada durante os ensaios.
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pensamento de Cancline que diz:

[...] os estudos que se voltam para o mundo indígena tem um universo 
delimitado: procuram sempre evidenciar a diferença entre grupos e deixam 
de fora o que se impõe de modo crescente, que são os processos de 
interação com a sociedade nacional e mesmo com a economia transnacional 
(CANCLINE,1998, p.348).

Não deve haver espaço para uma visão linear do que é nossa história. Cada elemento 
e etnia que compõe a transmissão dessa história tem que ser devidamente observado e 
registrado, a fim de que ocupe seu lugar de importância.

Helza Camêu ressalta: 

Que a música indígena se modifique em seus padrões próprios é perfeitamente 
lógico e mesmo necessário, pois dessa forma ampliar-se-ão as perspectivas, 
proporcionando experiências que levarão a outros planos. O que não se 
pode admitir é que se perca, que seja destruído, conscientemente, um 
patrimônio, que representa fonte de estudo até para a própria música evoluída 
(CAMÊU,1977, p.81).

Nesse sentido é que apresentaremos a música como ferramenta na educação 
indígena Macuxi desde a fase da oralidade, até a inclusão e reconhecimento registrado 
do produto dessa cultura em nossa sociedade, bem como, consideraremos a troca de 
conhecimento com este povo para a construção da linguagem local.

METODOLOGIA
Esta  pesquisa é de cunho qualitativo, pois visa estabelecer um olhar sobre um 

contexto social não quantificável, mas preenchido com valores inerentes a um grupo 
específico, e ainda, perceber sensivelmente as individualidades que caracterizam este 
grupo.

O método escolhido, foi então, o estudo de caso, uma vez que o propósito é conhecer 
os fenômenos de um grupo social específico com sua complexidade característica, sob 
uma perspectiva holística e também realista.

A escolha deste método para a condução da proposta está baseada no seguinte 
referencial:

Não existe fórmula, mas a escolha depende em grande parte, de sua (s) 
questão (ões) de pesquisa. Quanto mais suas questões procurarem explicar 
alguma circunstância presente (por exemplo, “como” ou “por que” algum 
fenômeno social funciona), mais o método do estudo de caso será relevante. 
O método também é relevante quando suas questões exigirem uma descrição 
ampla e “profunda” de algum fenômeno social (YIN, 2015, p.4).

Há importantes relatos de experiências de momentos variados, provenientes das 
ações promovidas pelo Programa como: a convivência contínua de ensaios, reuniões, 
apresentações, viagens a comunidades e relatos dos componentes da banda sobre as 
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ações nas escolas indígenas participantes do Programa.
Isso torna possível essa investigação sob o olhar dos indivíduos envolvidos no 

processo, ou ainda, esse treinamento de olhar que soma os indígenas de comunidade 
Macuxi que vem estudar no Insikiran, os indivíduos de origem Macuxi que não vivem mais 
nas comunidades, um aluno visitante de música que não é Macuxi, mas tem aprendido 
a compreender a cultura e a coordenadora que teve a motivação inicial para promover a 
ação. Tudo convergindo para a cultura indígena Macuxi.

A interação com os componentes da banda tornou-se cada vez mais enriquecedora, 
uma vez que houve a necessidade de buscar caminhos para motivá-los a dar ênfase 
ao conhecimento da cultura musical Macuxi, seu uso e importância, tendo em vista que 
alguns já haviam se afastado das comunidades, para então os estimular à introdução dos 
elementos musicais Macuxi nas composições. 

RESULTADOS
O processo seguido para alcançar os resultados requereram muita sensibilidade, 

discernimento e perseverança, isso porque os envolvidos embora fossem em maioria, 
pertencentes à etnia Macuxi, provinham de situações diferentes. Alguns ainda têm 
contato próximo com as comunidades de origem, outros saíram há algum tempo e se 
esqueceram de elementos culturais que foram sendo retomados à medida que requeríamos 
informações, e, outros ainda, nem chegaram a viver em comunidades, nasceram na cidade 
e conhecem pouco sobre a língua e aspectos mais específicos como música, instrumentos 
e cosmologias.

Essa diferenciação de realidades tornou-se algo complexo, uma vez que as 
influências musicais sofridas por eles foram variadas e quando reunimos todos o grupo para 
a orientação de prática de conjunto, os gostos pessoais começaram a se tornar evidentes.

Havia alguma concordância sobre as músicas regionais mais conhecidas, aquelas 
dos compositores que sobressaem no estado de Roraima, porém, quanto aos demais 
estilos havia divergências sensíveis que poderiam comprometer a integração do grupo 
e a proposta do Programa que era desenvolver produções autorais com incursões de 
elementos tradicionais Macuxi. 

Os participantes mais próximos às comunidades demonstravam maior interesse pelo 
forró, muito comum nas festas das comunidades e aqueles que já viviam há mais tempo 
na cidade variavam seus gostos entre os estilos difundidos por mídias e conhecimentos 
histórico-musicais.

Poderia ser um fator complicador, mas o acordo feito é que passearíamos por 
diferentes estilos cumprindo a proposta do Programa, tudo com muito jeito para que não 
houvesse desarmonia. Logramos êxito logo no ensaio da primeira composição coletiva do 
grupo.
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A canção discorria em ritmo de reggae, sobre os aspectos políticos que subjugam 
a cultura indígena e a necessidade de reavivá-la, no entanto, estava faltando a inclusão 
do aspecto tradicional. Foi quando perguntei sobre o conhecimento que eles tinham de 
músicas da Dança do Parixara, dança festiva bastante praticada nas comunidades. Os 
componentes mais próximos das comunidades logo se manifestaram e começamos a 
experimentar a melodia no arranjo.

Na proposta inicial a flauta começaria sozinha, mas achamos melhor acrescentar 
a guitarra junto e logo depois a bateria chamava o reggae. Nos ensaios subsequentes, 
o próprio grupo foi destenvolvendo adequações até que a música se tornasse a abertura 
dos shows com uma cama harmônica completa, com a presença de mais instrumentos e 
os vocalistas cantando a melodia na língua Macuxi, melodia esta que era repetida pelos 
instrumentos em um interlúdio durante a canção.

 A ênfase nesta primeira experiência ocorre por que a partir dela uma nova motivação 
surgiu. Minha sensação foi de que gostos individuais que poderiam ser uma barreira haviam 
sido superados sem discussão, apenas pela prática musical construída coletivamente,

Enumerando os resultados, esse é o primeiro. Uma criação coletiva, criativa, 
integradora e com objetivo educacional específico de valorizar a cultura de uma etnia é 
algo de valor inestimável. 

Além disso, tínhamos diante de nós a história de um povo indígena sendo pesquisada, 
conhecida e reconhecida pelos seus e por todos aqueles que tiveram a oportunidade de 
ouvir a Banda Cruviana. A interação destes acadêmicos com alunos de escolas indígenas, 
proporcionada pela coordenação do Programa, por meio de oficinas de construção de 
instrumentos típicos Macuxi, de prática de violão e de integração com grupos musicais das 
próprias escolas, ampliou significativamente o raio de influência do Programa.

Houve a oportunidade da divulgação desta proposta em várias oportunidades de 
eventos dentro da própria universidade, em movimentos sociais, em comunidades indígenas 
e de maneira mais emblemática, durante o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 
realizado na cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, onde ocorreu uma exposição a nível 
nacional, não somente por meio da apresentação musical, mas também pela exposição de 
trabalhos pesquisados e confeccionados pelos membros da banda, estudados previamente 
e demonstrados com sucesso, segundo o testemunho dos acadêmicos e da própria 
coordenadora.

Todo este desdobramento da proposta, toda esta execução desenvolveu, talvez a 
parte mais importante do resultado, todos eles compreenderam, abraçaram e se envolveram 
com o objetivo do trabalho e se tornaram instrumentos multiplicadores importantes. Para 
mim, que não acompanhei todas as viagens, isso ficou muito claro quando tivemos a 
oportunidade de tocar na Festa das Panelas de Barro, na comunidade Raposa Serra do 
Sol. Eu havia estado em muitos ensaios e apresentações, havia colaborado com montagens 
grandes de espetáculo, mas estar na comunidade transmitiu um sentimento diferente da 
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parte deles. A estrutura era muito básica, mas a motivação era, de fato, diferenciada. Havia 
respeito no momento introdutório de oração cantada, nas apresentações das pessoas que 
estavam ali para aquela festa e muita vontade tocar.

Depois de uma longa caminhada musical, havíamos aportado num objetivo que, 
enfim, se concretizara de forma apaixonante. Todas as composições falavam sobre a 
cultura, algumas tinham palavras na língua Macuxi, descreviam hábitos e objetos, incluíam 
os instrumentos percussivos típicos da etnia, como propusera a coordenação, mas os 
ritmos eram variados.

ANÁLISE DOS DADOS
O produto desta trajetória com a Banda Cruviana ratificou as falas trazidas a este 

artigo.
Quando Ortiz (1983) fala sobre transculturação, dá-se a ler exatamente o que ocorreu 

no processo vivenciado por estes componentes. Na realidade de banda cm formação e 
instrumentos contemporâneos, desprezar as influências e experiências musicais anteriores 
poderia produzir uma caricatura cultural, no entanto, por meio de uma integração realizada 
pelos próprios elementos musicais, obtivemos um resultado que abraçou a todos e cada 
um ao mesmo tempo.

A coordenação do Programa Insikiran Anna Eserenka cumpriu os objetivos, a 
cultura foi estudada, reconhecida, valorizada e divulgada amplamente. Os componentes 
vivenciaram ritmos de seus gostos, aprenderam sobre respeito mútuo, tocando outros 
ritmos e estilos, conheceram sobre suas próprias histórias e hábitos, divulgando com 
qualidade musical a cultura indígena Macuxi.

Isso reforça a fala de Elaza Camêu (1977) exposta acima, sobre o fato de que é 
absolutamente natural e necessário ocorrerem as trocas de saberes musicais para que 
outro plano seja atingido, no entanto, não se deve desprezar e abandonar as origens que 
compõem a base de uma identidade que vai se construindo ao longo dos anos.

Por fim, o poder agregador da música se concretiza nesta ação de forma incontestável 
e bela, afinal, um bom processo educativo requer troca (FREIRE, 1996) e a prática musical 
é capaz de produzir e reavivar a memória (SCHAFER, 1991).
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Aniversário da UFRR, 2016. 

Fonte: Facebook/Banda Cruviana
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