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Atraves da pesquisa sobre a histOria e memOria Kaingang junto a T.I
(Terra Indigena) XapecO, apresentamos os rituais funerarios desta etnia, para
tanto, fundamentamos este artigo nos textos dos seguintes pesquisadores: Alfred
Metraux (1946), Loureiro Fernandes (1941), Herbert Baldus (1937), Telemaco
M. Borba (1908) entre outros. Enfatizamos a parte da memOria na descricão
do ritual do Kiki - ritual religioso praticado atualmente apenas na comunidade
Kaingang da T.I XapecO, uma tradicdo que é repassada e rezada pelos ancidos
da aldeia, que esta sendo registrada, em parceria, pelos professores da Escola
Indigena de Educacdo Basica Cacique Vanhkre e o LABHIN - Laborat6rio de
HistOria Indigena da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina.

0 nome Kaingang foi apresentado por Telemaco Borba em 1882, para
designar os indios nab-Guarani que habitavam os Estados de Sao Paulo, Parana,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, integrante do tronco lingiiistico Je.

A T.I. XapecO, tern essa denominacão por localizar-se no cruzamento
dos rios Xapec6 e Chapecozinho; situa-se entre os municipios de Ipuacu e En-
tre Rios, no oeste catarinense, e teve origem no decreto de 18 de junho de
1902, assinado pelo entdo presidente do Estado do Parana, Francisco Xavier da
Silva (nesta epoca esta regifto pertencia ao Parana). Possui atualmente 15.623
hectares e aproximadamente 4500 individuos, de acordo corn dados fornecidos
pelo vice-cacique sr. Nilson Belino Machado.

Dentro dessa TI encontramos as seguintes aldeias: Sede do Posto, Olaria,
Serrano, Cerro Doce, Pinhalzinho, Agua Branca, Fazenda Sao Jose, Matao ,
Paiol de Barro, Limeira, Guarani e Sambura. A predominancia é da populacâo
Kaingang, porem encontramos urn pequeno grupo Guarani.

*Trabalho apresentado na modalidade painel na XX SEURS-Semindrio da Extensao Universitaria da
Regiao Sul, Pelotas-RS, 19 a 21 de agosto de 2002.
**Etno-historiadora, Professora do Dept° de HistOria, Coordenadora do LABHIN-LaboratOrio de
HistOria Indigena/Universidade Federal de Santa Catarina
***Académica do Curso de Graduacao em Hist6ria, Bolsista do LABHIN no Projeto de Extensao:
Kaingang na conquista da cidadania.
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A TI Xapec6 a atendida pela Administracao Regional da Fundacao
Nacional do Indio (FUNAI) de ChapecO que administra tambem as T.Is de
Chimbangue/SC, Pinhal/SC, Rio dos Pardos/SC, XapecO/SC, Nonoai/RS e
Palmas/PR' .

Devido ao processo do contato, a cultura Kaingdng se modificou, como
podemos verificar no relato de Baldus, em 1933 os indigenas nao mais dormiam.
no chao, porem, "(...) os velhos Kaingang conservam ainda alguma coisa da
cultura dos antepassados." Parte desta cultura e o culto aos mortos, "expressao
mais forte da cultura espiritual dos Kaingang(...)" 2 - o Kiki. Todos participam
inclusive as criancas. 0 maior objetivo do Kiki 6 romper os lacos entre os
vivos e os fantasmas, conduzindo-os atravds do ritual a sua Ultima morada para
que permanecarn em paz3 . 0 ritual 6 realizado, atualmente apenas na T.I XapecO
(SC), entre meados de abril a junho, quando "o milho flea verde e as frutas das
araucarias amadurecem" 4. 0 ritual ainda e o mesmo conforme os apontamentos
de Baldus publicados em 1937, corn algumas adaptacOes em relacao aos
ingredientes da bebida. Nele estao presentes o cocho da araucaria no qual
fermentada a bebida, os rezadores, as marcas das duas metades Kame e Kairu e
o maraca. -
Manizer 5 , citado por Metraux (1946, p. 40), enfatiza que a iniciativa de realizar
o Kiki 6 de urn parente distante e nunca pela esposa ou filha, para cultuar um
pai, irmA ou filho. 0 que simboliza o inicio do ritual 6 urn ramo verde colocado
sobre a sepultura enquanto outros se encarregam de divulga-lo na aldeia.
Utilizam-se dos gomos da taquara para confeccionar seus copos e e neles que
servem a bebida na festa dos mortos 6 . Altemam a ida ao cemiterio estando por
vezes a frente Kame ou Kairu, dependendo do morto que recebera o culto. A
frente, o cantador ou rezador da respectiva metade faz sua homenagem corn

'NOTZOLD, A. L. V.
A trajetOria da implant:wit) do ensino diferenciado: o caso Kaingsing do Xapec6zinho. Trabalho
apresentado no VIII Encontro Estadual de Hist6ria - ANPUH. Histeria: experiéncias e desafios.
Floriandopolis, 28 a 31 de agosto de 2000. Nao publicado.
2BALDUS, H. Ensaios de etnologia brasileira. sao Paulo. Companhia Editora Nacional. 5° ed.
Vol. 101, 1937. p. 33.
3METRAUX, A. The Caingang. In: Handbook of South American Indians. Washington: J. Steward
ED., 1946. Vol 1, parte 3, pp. 445-475. Traducgo Jac() Cesar Piccolo, p. 40.
%ALDUS, op. cit., p. 51.
'MANIZER, H. H. Les kaingang de Stio Paulo. Congr. Int. Amer. Sess. 23, N. York, 1928.pp. 760-
791.
6FERNANDES, L. Os Caingangues de Palmas. Parank 1941. Arquivos do Museu Paranaense, Vol.
1, Curitiba. p. 187..
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acompanhamento de danca. Ao chegarem, somente o rezador e os dancadores
entram no cemitèrio e dancam sobre a sepultura corn o intuito de expulsar o
morto. Os outros que acompanham o ritual, aguardam silenciosamente do lado
de fora. Este rito é repetido pelas metades, voltam ao aldeamento, acendem
fogueiras e dancam ao redor delas ate amanhecer quando entao, abrem o cocho
e tomam da bebida fermentadd.

Se morre, immediatamente o enterram, deitado, corn seo arco, flechas,
curit e machado, em uma cova superficial, forrada e coberta corn madeiras
e terra por cima destas; fazem seos vinhos e convidam os visinhos para
levantar a sepultura, carregando terra em cestos, deitando-a sobre esta,
ate tomar a forma de uma pyramide conica, de dour a quatro metros de
altura e seis a oito de diametro na base concluido este servico, dirigem-
se todos ao rancho de onde sahio o morto e principiam todos, sentados
ao redor de urn comprido fogo, a beber o quiqui e cantar as accOes do
morto; depois de j a urn pouco quentes, levantam-se cantando e dancando,
aos saltos compassados, ao som do maraca (xil), vdo dando volta ao
grande fogo, e assim continuam, ora sentados, ora em pe, sempre
cantando e sempre bebendo, ate acabar o vinho; entdo, vao lavar-se ao
rio e dormir8.

Muito se tern perdido, inclusive parte de sua memOria esta sendo
reelaborada, devido ao processo de contato ao qual os indigenas passaram e
passam em relacao a cultura do nao-Indio, sendo que esta exerce grande influéncia
que se manifesta, inclusive, nos atos e rituais de sepultamento, onde observamos
a introducdo de tUmulos com cruzes ou ainda, o abandono temporario de suas
praticas rituais como veremos mais adiante. Apesar disto, permanecem corn
algumas retomadas, tres valores bisicos entre os Kaingang: o idioma, a familia
e o culto aos mortos9.

Segundo Chaui, os ritos sao criados para manter a ligacao entre dois
mundos: o espiritual e o material. "No entanto, uma vez fixada a simbologia de

'BALDUS, op. cit., p. 56-60.
8BORBA, T. Actualidade indigena. Curitiba, PR: Typ E Lytog. A Vapor Impressora Paranaense,
1908. p. 13.
'BECKER, I. I. B. 0 Indio KaingAng do Paranfi: subsidios para uma etno-histOria. Sdo
Leopoldo : UNISINOS, 1999. p. 144.
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urn ritual, sua eficacia dependera da repeticao minuciosa e perfeita do rito... l ° ",
preocupacdo presente na nacdo Kaingang uma vez que, se o ritual nä° for
realizado como disseram os antigos, isto podera causar a morte na comunidade.

Abandonado na decada de 50, provavelmente devido ao processo de
evangelizacOo, quando passaram a conhecer e praticar o use da rezas do lido-
Indio nos enterros de seus mortos, e retomado na decada de 70, o Kiki se faz
presente na pratica da repeticdo dos rituais diminuindo a distfincia corn o passado,
sendo o presente quase que urn reencontro corn o passado e tudo o que ele
invoca, no tempo atual.
Envolve a pratica histOrica do sepultamento as pinturas corporais, dancas,
cancOes, dieta alimentar, formas de enterramento e culto aos mortos.

0 Kiki e uma festa anual que realiza-se a pedido de urn parente do falecido,
morte esta ocorrida ,ha no minimo, urn ano e so ocorre se houver mortos das
duas metades, kame e kairu, uma vez que sac) opostas e se complementam seja
no casamento, nas rezas, nas responsabilidades pois, o mundo pertence, segundo
o mito da criac6o, a metade kame ou kairu que a partir desses dois irmaos e de
sua gente a que foram criadas as plantas e os animais e "por acreditarem
firmemente numa outra vida, as religiOes possuem ritos funerarios, encarregados
de preparar e garantir a entrada do morto na outra vida"". Desta forma, o Kiki
cumpre a sua funcao encaminhando o morto, junto corn seus pertences - uma
vez que a viagem sera longa - ate o mundo do oeste onde a caca sera abundante.

A pintura, parte integrante da cultura Kaingang, caracteriza-os a que
grupo pertencem dependendo do taco representado por linhas ou circulos"
(kame, Kairu)", utilizada tambem em rituais funerarios quando pintam seus
rostos representando as duas metades, pares opostos que se complementam, e
nestas ocasi6es, cada uma delas tem urn cantador". Eles acreditavam que as
pinturas os protegeriam contra os raptos da alma, que seria proveniente de
algum espfrito ou fantasma de urn parente, o que poderia causar-lhes a morte".

Alguns registros como os de Baldus, nos descrevem que os mortos
eram enterrados uns em cima dos outros, tendo a cova de 4 a 6 palmos de

1 °CHAUI, M. Convite a Filosofia. Sao Paulo: Atica. 12' edicao, 2000. p. 299.
"Ibid., p. 302.
"FERNANDES, op. cit., p. 173.
" " As metades exOgamas sao kame e kainhru. Os kame estao relacionados a marca comprida
(ratei), a pertinkia e a posicao Leste, parte de cima do pinheiro. Os Kainhru estao relacionados
marca redonda (rardr), a um gènio empreendedor e a posicao Oeste, parte de baixo do pinheiro."
(OLIVEIRA, 1996, p. 54).
'4BALDUS, op. cit., p. 46.
' 3METRAUX, op. cit., p. 19-30.
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profundidade, corn o morto enterrado corn a cabeca voltada para leste e os pes
para oeste sendo que, sobre o tinnulo formavam elevacOes de terra chegando
ate 3 metros de altura. Quando perguntado ao cacique sobre o motivo de sobrepor
cadaveres, foi dada a seguinte explicacao: " Se se desenterram os mortos,
prejudica isto os vivos, e muitos morrerao. Assim os antigos disserarn' 6". Tinham
o cuidado de nao jogar terra direto sobre o cadaver, pois isto impediria que a
alma viajasse em busca dos antepassados. Hoje, os Kaingang, para o
sepultamento, adotaram as praticas dos nao-indios, isto devido ao contato corn
as igrejas que , presentes na aldeia corn sua diversidade de credos, influenciam
a comunidade indigena em seus costumes religiosos.

Lamentos, dancas, canticos e ingestao de bebida eram adotados por urn
longo periodo no culto a sepultura durante o amanhecer e ao anoitecer, momentos
em que os parentes do morto costumavam pronunciar prantos infelizes. A
ingestao da bebida segundo Baldus, tern a finalidade dos vivos nao temerem os
mortos e dominarem todos os poderes que the sao estranhos e desconhecidos",
tomando-os assim, durante o ritual, os vivos mais fortes que os mortos. A
bebida simboliza a alma do falecido por isto, ao ser ingerida, os vivos sentem-se
tao fortes quanto o morto, prontos para encaminha-lo ao mundo do oeste.

Alguns cantos eram entoados no cerimonial de sepultamento o que
atesta, pelas suas letras, a crenca na vida apOs a morte como podemos observar
a seguir:

1°

Cagma, iengré, oanan eiO oh6 ia, engO que tin, in fimbre, ixan na
iOngOngue, iana que no o caica, katO no 6 elcd maingvê.
Traduccao livre:
Passe corn cuidado a ponte. Viva bem corn os outros; assim como elles
vivem bem, voce tambem pode viver. La voce ha de ver muita cousa
que ja vio aqui em minha terra, assim como o gavia. Teos parentes hao
de vir te encontrar na ponte e te levarao com elles para a tua morada.

' 6BALDUS, op. cit., p. 48.
"Ibid., p. 52.
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2°
Conai como c o ondiê, a ni moni ta, gogo-bangus tare vo can ien caindê
rain tare, eiokang ien.
Traduccäo livre:
Passe bem pela ponte do rio grande; chegando ao campo diga aos outros:
- Eu estou aqui.
Coma bem as fructas do coma e vire as pedras que tern limo antes de
passar.

3°
Ia is have perd iê, aiê ienO, vezei corendiê.

Traducdo livre:
Va-se embora, viva bem como os outros que estäo

Acreditavam na vida alem tOmulo, tanto que o feiticeiro avisava o espirito
do cadaver quanto aos perigos desconhecidos que poderia enfrentar mas, enfim,
chegaria a terra dos mortos tendo como localidade o oeste onde a caca seria
abundante e os espiritos velhos rejuvenesceriafe.

Emilia Moura2° nos diz que tido existe igualdade absoluta entre todas as
comunidades. Cada povo forma uma nacão diferente corn caracteristicas prOprias
logo, dentro da comunidade indigena, o individuo tem o seu valor reconhecido
pela producao particular que a revertida em beneficio para toda a aldeia. Seja
producdo social, material, cultural e espiritual assim, a posicab de cada um no
grupo fortalece-se como algo distinto e coletivo ao mesmo tempo. E 6 desta
participacdo grupal, deste valor e respeito atribuido ao individuo-coletivo que
os vivos temem os mortos pois, a sua participacão na aldeia deixou marcas que
sac) reconhecidas na sua producdo e como foi para o mundo desconhecido, eles
o temem.

Os objetos produzidos sao classificados por born, util . e necessario
independente de padriies artisticos. Sendo assim, a confeccao do maraca ,
instrumento musical utilizado no ritual do kiki, deve ser confeccionado por
quern sabe faze-10 e do por que o faz. E instrumento musical utilizado pelos

1813ORBA, op. cit., p. 34.
''METRAUX, op. cit., p. 32.
29■40URA, E. Um universo que se refaz a cada dia. Jornal 0 Estado de Sao Paulo. Disponivel em:
<http://www. estadao-escola. corn. beescola/pesquisa/artigos/ano1999/cultura/1999041732205.htm .
Acesso cm 12/06/2002.
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rezadores, servindo para dar ritmo as dancas e de uma certa forma, de
comunicarem-se corn os mortos. 0 maraca, é confeccionado corn porongo,
da arvore cuieira, no qual sac) colocadas sementes sendo que, cada uma delas
refere-se a urn indigena falecido, inclusive os inimigos, traduzindo-se em uma
homenagem ao espirito de cada um deles tendo a furicao de libertacao do mono
(entende-se libertacao do espirito em relacao ao corpo). Alen disto, as sementes
servem para fazer ruido de chocalho.

Associado corn o culto aos mortos, quanto mais enfeitado urn
instrumento musical, mais ele esta ligado a urn culto religioso. Para alguns
grupos indigenas integrantes da familia Je, como os Caiapn por exemplo, o
maraca representa ern sua forma arredondada o circulo da aldeia e o cabo o
centro da aldeia, ou ainda, a cabeca, parte do corpo mais valorizada pelos
CaiapO21.

Becker, cita que os sepultamentos eram diferenciados obedecendo urn
certo status social assim, quanto maior o pranto, maior a posicao social dentro
da aldeia. Para os caciques o pranto dura mais dias mas, todos eram enterrados
no mesmo local", corn a cabeca voltada para leste e os pes para oeste, tendo
em comum com os Botocudos esta mesma direcao cardeal corn o diferencial de
que estes enterravam seus mortos sentados, voltados para oeste. Podemos
concluir que encaravam a morte de frente, sem terror.

As criancas recebiam urn cerimonial diferente do adulto. Eram enterradas
em covas rasas, sem a construcao da piramide de terra e sem festas.

Como ja citado anteriormente, Kame e Kairu sao metades que se
complementam e nos casos de viuvez se auxiliam mutuamente. Assim, Becker
cita Vieira dos Santos que foi encarregado de administrar o Posto Indigena de
Nonoai no RS de 1941 a 1957, quando prestando trabalho ao Servico de
Protecao ao Indio", mesmo ran sendo historiador, deixou registros que nos
apresentam informacOes sobre este grupo: "Quando enviuva urn Kaiuk-re, ele
sai para urn retiro de 8 dias no mato, onde nao seja visto por ningu6m. Nesse
period° nao faz coisa alguma e deve passar deitado, sendo atendido por um

21 VIDAL, L. Os indios, nos. Museu Nacional de Etnologia. Lisboa: 2000. p. 130-131.
22BECKER. I. I. B. 0 Indio Kainging no Rio Grande do Sul. Sao Leopoldo: Editora UNISINOS,
1995. p. 264.

"Criado pelo decreto n° 8072 de 20 de Julho de 1910, modilicado pelo de n° 9214 de 15 de
dezembro de 1911, neste contendo pela primeira vez como principio de lei, o respeito as tribos
indigenas como povos que tinham o direito de ser des preprios, de profess& suas creneas, de viver
segundo o Onico modo que sabiam faze-lo: aquele que aprenderam de seus antepassados e que so
lentamente podia mudar. " (RIBEIRO, D. Os indios e a civilizacao: a integracAo das populacOes
indigenas no Brasil Moderno. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996 , p. 157-158).
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Kan* que so the pode dar milho torrado - o	 Quando enviuva urn
Kame, faz um retiro so de 5 dias e e atendido por um Kaiuk-re, do mesmo
modo24". A diferenca de dias de retiro entre Kame e Kairu, deve-se justamente
a representacao de urn e de outro, sendo o kame mais forte do que o kairu. Da
mesma nocao de complementaridade, atendem-se mutuamente em suas parte
opostas, "os Kaingang mantem tambem a crenca de que se, por ocasiao do
retiro, for o retirado atendido por urn integrante do mesmo grupo, toda a nacao
Kaingang softer-a urn castigo de epidemias e mortandades. Dizem eles que os
antigos contam que isto ja aconteceu 25 ". Ainda sobre o ritual da(o) viiiva(o),
fazia parte a dieta alimentar a base de sopa de pishe (milho), cozinhar de
madrugada, banhar-se corn ervas e agua fria significando urn resfriamento das
relacOes, abster-se de olhar para os demais, principalmente para as criancas.
Protegiam-se de seus sonhos corn o falecido, usando urn travesseiro de alfavaca.
Essas medidas visavam afastar qualquer maleficio que o morto pudesse causar.

As viiivas ficavam afastadas da aldeia em outro rancho, incomunicaveis,
pranteando a morte do falecido tees vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia e
ao entardecer. Este ritual fazia parte do cerimonial chamado Vaicoquefu26,
celebrado oito dias alp& a morte e sepultamento. Hoje j a nao mais praticado.

Tudo o que se referia ao morto, recebia urn atendimento diferenciado, a
vitva como citado acima, a casa, muitas vezes queimada, defumada corn guine",
completamente limpa ou pintada; os objetos pess -oais enterrados corn o mono;
seu nome que nao deveria ser pronunciado ate que o morto visitasse a aldeia do
vivo e devolvesse seu nome a comunidade, ficando liberado para ser utilizado
novamente.

Na cultura indigena o mono mone porque quer, e ele que escolhe a
hora da partida gerando em quem fica, lamentaciies, ritos e cancOes.

Diferentemente de hoje, no passado nao tinharn uma religiao ou uma
divindade a quern se dirigissem pedindo protecao ou atendimento de uma prece,

24BECKER, 0 indio Kaingang no Rio... , p. 272.
25Ibid., p. 273.
26BECKER, 0 Indio Kainging do Parani..., p. 324, 325.
27OLIVEIRA, M. C. Os curadores Kainging e a recriacito de suas priticas: estudo de caso na
Aldeia Xapec6 (oeste SC). FlorianOpolis, 1996. DissertacAo (Mestrado em Antropologia) Programa
de POs-GraduacAo em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina. p. 124. Para
maiores informacdes sobre a planta: Seu nome cientifico 6 petivera tetrandra, Gomes. Conhecida
entre outros nomes como tipi, amansa senhor, erva de alho. Trata-se de uma erva de folhas lisas e
flores minclas, coin caracteristico cheiro forte de alho. Entre suas propriedades estfi a de tirar as
vibracks negativas da alma. <http://www.correiopopulancom.br/finedicina.htm . Acessado em 24/
07/2002.
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contudo temiam os mortos e o que eles podiam lhes causar. Interessante que
temiam o desconhecido- conhecido, ou sej a, o vivo que ao morrer, poderia vir
a lhes importunar.

Teschauer28 , citado por Becker (1995, p. 274), sacerdote ordenado
pela Companhia de Jesus, relatou ser dificil a catequizacdo e que ela deveria ser
feita corn calma pois os indigenas nao entendiam a ideia de urn Ser Supremo,
tendo muito forte em sua cultura a ideia da imortalidade da alma. 0 que poderia
ser comprovado no ato do sepultamento que era feito corn objetos do falecido,
os quais poderiam the serem iiteis no outro mundo. Como Ode ser verificado
no ato de sepultamento do Cacique Doble (sepultado no aldeamento corn seu
arco e flechas, panela de ferro e um chifre de boi para beber Agua 29) alem do
varapau ao lado, por ser de use pessoal e instranferivel ( considerada a mais
nobre das armas, utilizada nas cacadas de animais).

As informacCies säo muitas e tornam-se repetitivas comprovando suas
praticas ritualisticas, vendo em sews mortos, espiritos maus e perigosos.

Devido ao contato a cultura indigena sofreu influencias. A nacdo
KainOng adaptou-se a algumas delas como meio de sobrevivéncia, como por
exemplo a venda de artesanatos, outras manteve, como a lingua ensinada dentro
da escola e ainda, algumas abandonadas, questionadas e retomadas como foi o
caso do Kiki, talvez na tentativa de preservar sua cultura atraves da lembranca
de rituais.

"TESCHAUER, C. S. J.. A catequese dos indios Coroados de Sao Pedro do Rio Grande.
Contribuicao para a histOria da civilizacao da America. 1905. Annuario do Estado do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, Ano XXI: . 129-168. WEBER, C., HENRIQUES, K. N. R. Os Kaingang. In:
Informe sobre os povos indigenas de Santa Catarina. FlorianOpolis: Dcsigntlor Computacao e
Gralica Ltda, 1999.
29BECKER, 0 Indio Kaingfing no Rio ..., p. 275.
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