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A 'tneficdciC' antropol6gi ca 1953 - 1993

A hist6ria das reuni6es da ABA
NEIII
Ia

A Folha de S5o Paulo Publicou, h6 al-

gum temPo, uma matdria de Fernando

Rossetti a respeito da consulta feita pelos

jomais aos antrop6logos sobre o epis6dio

"Paulinho Paiakan", concluindo o jorna-

lista que a Antropologia era "ineficaz para

avaliar o caso", Para ele, "a ci€ncia tem

no m6ximo um bom modelo de explica-

96o para a realidade. Trabalha com cate-

gorias imateriais e ideais, em permanente

alteragdo diante de novos dados".

O estupro de Leticia Ferreira, pelo

qual se acusava ent6o o indio caiap6

Paiakan, e depois o sacrificio ritual do

menino paranaense Leandro Caetano,

atratram a atengdo de todo o Brasil e os

antrop6logos foram chamados a opinar
sobre a imputabilidade do crime no pri-
meiro caso e, no segundo, a dimensionar .

as implicagdes religiosas que envolve-
riam o crime. Mas, a Antropologia tem

mesmo algo a dizer nestes casos?

H6 muito tempo os antrop6logos cha-

mam a atenqdo para o fato de que os h6-

bitos, crengas e costumes dos povos de-

vem ser entendidos em seu contexto pr6-
prio, sem julgamentos morais, quase sem-

pre etnoc6ntricos. Isto teve amplas conse-

qii€ncias, inclusive a compreens6o da re-

latividade da id6ia de "crime", j6 que as

nog6es de vida, propriedade, a pr6pria so-

ciedade, suas furalidades e modo de fun-
cionamento, para alguns povos, baseiam-

se em outra percepgdo do mundo, em ou-

tros significados. Ao mostrar as culturas

"por dentro" a Antropologia possibilitou
romper com v6rios preconceitos, por ter
mostrado que o diferente n6o d mau, infe-
rior, ou il6gico. E apenas diferente. O di-
lema da Antropologia surge quando n6o
se trata de entender as atitudes e os valo-
res de povos "isolados", mas o resultado
do contato entre as culturas.

Hoje, no multiculturalismo das socie-
dades complexas, as diferengas se somam
e novos problemas surgem. O caso da po-
ligamia na Franga d exemplar. Permitida
apenas a imigrantes vindos de paises onde
6 instituida legal e culturaknente, a ques-
tao tem gerado polOmica. De um lado es-
t6o os defensores do "direito d diferenga"
e de outro os que pensam que a lei deve
ser aplicada a todos, sem distingSo. Como
as leis de uma sociedade s6o baseadas nos
valores e costumes de seu povo, n6o h6
dfivida de que o estupro de Leticia ou o
assassinato de Lean&o s6o crimes; mas
crimes com implicag6es culturais amplas.

No primeiro caso porque o acusado 6 urir

indio, cuja imputabilidade do crime foi
questionada em razSo de sua identidade
dtnica. Avaliar seu grau de aculturag6o a

partir de um ponto de vista antropol6gico
(como desejavam os jornalistas) n6o aju-
davaa resolver a quest6o, que na essEncia

6 juridica. Mas a pr6pria imprensa sentia
muita dihculdade em avaliar o comporta-
mento de um cacique que aparece na tev€

usando cocar de penas no "ritual das cas-

tanhas", que 6 considerado por seu grupo
e pelos "de fora" um genuino lider, repre-

sentante da nag6o Caiap6 e ao mesmo

tempo dirige autom6vel, come em restau-

rantes e assina contratos internacionais de

venda das castanhas de sua reserva. Ao
mesmo tempo, fez-se uso da imagem do

indio "selvagem" como foi estampado em

letras grandes na capa da revista Veja, de

distribuigSo nacional. O parecer dos an-

trop6logos estaria sujeito a usos diversos
por parte n2io apenas da imprensa (ds ve-

zes superdimensionando termos e afirma-
g6es), mas tambdm de politicos e oufros
grupos, pr6 ou contra a demarcagEo de

terras, a questAo da cidadania indigena e

outras. Como agir?

No caso do assassinato de Leandro,

envolvendo um grupo de praticantes de

uma "religi6o"(n5o se sabia qual), forma-
da, ao que parece, por fragmentos de ou-

tras (como o candombld e a umbanda),

pr6ticas misticas (satanismo, cabala, nu-

merologia) e atd mesmo filosofia nietzs-

chiana ("Deus est6 morto"), surge a ques-

t6o das implicagOes para religides como o
candombld e a umbanda, da imagem ne-

gativa dos cultos sacrificiais, do direito d

liwe expressio religiosa e seus limites.
Mal a noticia foi veiculada e, como sem-
pre acontece em casos deste tipo, o telefo-
ne dos antrop6logos tocou insistentemen-
te. (Nota-se que existe, para o senso co-
mum, uma certa iddia de que a Antropo-
logia se relaciona com o ex6tico, estapa-
furdio e que para ele tem sempre uma
"curiosa explicag6o"). Rep6rteres que pa-
reciam estar fazendo o primeiro contato

com a questao dos cultos afro-brasileiros,
mal informados e apressados, nos solici-
tavam que os esclarecessemos sobre ques-

t6es amplas por telefone ou em enhevis-
tas n6o gravadas. Os antrop6logos res-

ponderam pacientemente ds indagag6es.

A maioria foi extremamente cuidadosa,

evitando opiniOes fechadas, que julgas-

sem o fato em bases maiores do que a do

epis6dio em questfio. Mesmo porque, de-
pois da explorag6o sensacionalista do

caso Paiakan na revista Veja e da consta-

tagSo da falta de conhecimento que reina

na imprensa sobre os cultos afro-brasilei-
ros (atd muito recentemen-

te a Folha de S5o Paulo in-
sistia em denomin6-los de

magia negra, pela simples

associagio d sua origem
africana) os antrop6logos

n6o podiam expor-se aos

interesses da midia e, mui-
to mais do que isto, expor
os grupos envolvidos. E
por isto a Antropologia foi
chamada de "ineficaz".

E certo que a Antropologia tem muito
a dizer sobre religiOes e sacrificios (inclu-
sive humanos). Mas ela n6o faz isto sem

remeter-se a contextos mais amplos,

como as sociedades que os praticam e le-
gitimam. Contudo, julgar pr6ticas "n€lo le-
gitimas" na sociedade brasileira, como o
estupro e o sacrificio humano, com base

em conceitos antropol6gicos (respeito A

diversidade e significado cultural, por
exemplo) seria, no minimo, uma atitude
irresponsdvel de cientistas que n6o sou-

bessem a extensSo de seu papel social.

Num mundo cada vez mais complexo

em termos de pr6ticas e fus6es culturais, o

papel da Antropologia, pensamos, 6 pro-
curar entend€-las e criar condigOes para

que estes processos acontegam de forma a
que os grupos envolvidos se compreen-

dam mutuamente e ao papel que desem-

penham no di6logo.entre os povos. A
"efic6cia anropol6gica" estaria, assim,

muito mais em ser responsSvel pela tadu-
96o cultural destes encontros do que ava-
liar casos isolados para os quais j6 existe
um consenso da sociedade. Uma respon-
sabilidade que inclui a discuss6o aprofrrn-
dada de quest6es como 6tica, poder, direi-
tos, deveres e outras tanto no interior da

disciplina, como fora dela, no mundo
onde estd inserida.

Mariza Corr€a"

A VI Reunido da ABA-Sulme fez lem-
brar que este ano comemoftremos quarenta

anos de reuniOes de anfropologia.
Embora a Associagdo Brasileira de

Antropologia s6 tenha sido fundada du-
rante a segunda reuniSo, feita no Rio, em

1952. Essa reuniEo estava sendo planeja-
da desde o inicio do ano de 1948, quando
o ministro da Educag6o e Satde designou,
atravds de portaria datada de 20 de feve-
reiro daquele ano. uma comissdo integra-
da por Alraro Fr6es da Fonseca, Edgard
Roquette Pinto, Arthur Ramos e Heloisa
Alberto Torres, para planejar o "Primeiro
Congresso Brasileiro de Antropologia",
que parece ter sido iniciativa de Dona He-
loisa, ent6o diretora do Museu Nacional.
A reuniio s6 se realizaria cinco anos de-
pois - e nela se firmaria a id6ia de uma
AssociagSo Nacional.

As primeiras reunides da AssociagSo
foram bissextas e interrompidas pelo hia-
to que o golpe de 1964 produziu em todas

as atividades associativas na sociedade
brasileira.

Depois de oito anos sem eleig6es, as

reuniOes foram retomadas, em 1974, em

Santa Catarina; isso explica porque, tendo
sido pensada e fundada em anos impares,
a ABA se retne, desde entdo, em anos pa-

res - o que torna dificil a comemoragdo de

anlversanos.
Isso ndo tem muita importAncia: a

ABA d hoje a Associagdo de Ci6ncias
Sociais mais antiga do pais e podemos
aproveitar a reuni6o de Niteroi para co-
memorar isso. Tendo sido idealizada
por uma antrop6loga, d bom registrar
que as antrop6logas s6 chegaram ir pre-
sid6ncia na d6cada de oitenta - ainda

Foto: ArquivdABA

que tivessem sido 13 representantes nas
diretorias: duas presidentes, sete tesourei-
ras e quatro secret6rias. O quadro abaixo
mostra a origem institucional dos(as) pre-
sidentes: cinco do Rio de Janeiro, quatro
de 56o Paulo, tr6s do Distrito Federal
(Brasilia), dois do Nordeste (Bahia e Per-
nambuco) e dois da Regi6o Sul (Paran6 e

Santa Catarina).

Nota para
as gerag6es

aamars Jovens
Os nomes completos e os enderegos
institucionais dos presidentes sdo os seguintes:
Luis de Castro Faria - Museu Nacional
Loureiro Fernandes - Universidade Federal do
Paran6
Darcy Ribeiro - entao no Museu do indio, Rio
de Janeiro
Herbert Baldus - Museu Paulista
Eduardo Galvio - entao na recdm-fundada
Universidade de Brasilia
Manuel Diegues Jr. - Centro Latino-Americano
de Pesquisas em Ci€ncias Sociais
Thales de Azevedo - Universidade Federal da
Bahia
Ren6 Ribeiro - Universidade Federal de
Pemambuco
Eunice Durham - Universidade de Sdo Paulo
Gilberto Velho - Museu Nacional
Roberto Cardoso de Oliveira - entao na
Universidade de Brasilia
Manuela Cameiro da Cunha - Universidade de

S5o Paulo
Antdnio Augusto Arantes - Universidade
Estadual de Campinas
Roque Laraia - Universidade de Brasilia
Silvio Coelho dos Santos - Universidade
Federal de Santa Catarina

6

M. Diegues Jr./A. RodrigueslR. Da Matta

SP/1971 sem eleigOes

SC/1974 T. de Azevedo/Yonne Leite/W.N. da Rocha

BNlg76 R. Ribeiro/Y'. Leite.nil.N. da Rocha

PE/1g78 C. Faria/Y. LeitelAlba Zabar

RI/1980 Eunice Durham/ A.A. Arantes/Peter Fry

SP/1982 G. Velho/R. Laraia,/Rosilene B. Alvim

R.C. de Oliveira/P. Agostinholtrilarisa Veloso

Manuela C. da Cunha/Ruben Oliven/

Carmem C.Macedo

A.A. Arantes/Guita G. Debert/Mfrcia R. Costa

R. Laraiallia Machado/L.R.C. de Oliveira

S.C. dos Santos/Cl6udia Fonseca./Cecllia Helm
sc/1990

tvf.G/t992

Diegues

E. Gal

BaldusHerbert

de OliveiraRibeiro/R.C.

.lt.Jr B. Rodrigues

J. Pourchet

Faria

LaruaOliveira/Roque

sP/1988

1966

.Antrop6logos, doutorandos do Departamento
de Aniropo-togia da Universidade de Sao
Paulo.

' Antrop6loga da UNICAMP

NM
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NITEROI - 27 a 30 de margo de 1994

Programa preliminar da XD( Reuni6o

Coordenadora: Haiganuch Sarian (USP)

14 - Annopologia e as sociedades mediter-
rlineas: tadig6o ou tradigOes
Coordenadora: Laura Graziela (UFF)
l5 - Etnografia afro-brasileira
Coordenador: Roberto Motta (UFPE)
16 - Organizag6o social e cultura material
rural
Coordenador: Kabengele Munanga
(TFLCH/USP)
17-OTemaImaginfrio
Coordenadora: Liana S6lvia Trindade (USP)

lE - A construgIo social da diferenga
Coordenadora: Maria Cecilia S. Costa
(UFPR)
19 - Antopologia das representagOes sensiveis

Coordenadora: Doroth6a V. Passeti @UC'SP)
20 - Antropologia e Envelhecimento
Coordenadora: Corn6lia Eckert (I'iFRGS)

2l - Priticas, representagOes e linguagens:

Identidade transnacional e culturas adminis-
trativas
Coordenador: Dr. Guillermo Raul Ruben

(Unicamp)
22 - Viol€ncia no Brasil
Co6rdenadora: Miriam P. Grossi (UFSC)

23 - Antropologia da est6tica
Coordenadora: Lfcia H. Velthem (Museu

Goeldi)
24 - Cultura das classes PoPulares
Coordenador: J. Ricardo Ramalho (IFCS'
r.JrRI)
25 - Antropologia politica dos povos
indigenas
Coordenador: Edwin Reesnik (LJFBA)
26 - O estudo interdisciplinar dos J€ do Sul

Coordenadora: Kymie Tommasino (UELPR)
27 - Religi6es indigenas e cristianismo no

Brasil
Coordenador: Robin Wright (Unicamp)
28 - A construglo social de g6nero nas so'
ciedades ind(genas
Coordenadora: Vanessa Lea (Unicamp)
29 - Florestas e Povos Amaz6nicos: desafios

e tansformag6es
Coordenadora: Lux Vidal (USP)
30-Culturaecidadania
Coordenadora: Ruth Cardoso (UsPaebrap)
3l - RelaCO€s raciais no Brasil e o dese&

volvimento da identidade dfrrica entre negnos'

lndios e descendentes de imigrantes

Coordenador: Jocdlio Telles Santos (UFBA)

OFICINA sobre iniciagio cientifica e outas
experi€ncias did6ticas em antropologia
Coordenadora: M. Noemi C. Brito (UFRGS)

Destacamos que os ass ociados interessadu em

prticipt dos GT's devem se otictlo com os
-respectivos 

coordenadores, a curto pruo. A
progranagdo definitiva serd divulgada posu-
riormente junlo com listagem dos denais ever
tos (videos, fitm*, exposigdes, paircis, etc.).

Para informagdes complementoes, contdo
com a Comissiio Organizadora lrcal (Profes-

sor Arno Vogel, Depto. de A*opologia" sola

iLl, Bloco O, ICHF, Cantptts Grrcoatd, UFF,

CEP: 2421Gi50, Niterdi, R) oucomaSecre'
ruia da ABA (Depto. de CiAncias Sociais,

Caixa Postal 476, UFSC, CEP: 88049900,
Florian6polis, SC).

Como esta

Depois de diversos meses de debate, o Comite de RevisSo dos

Estatutos da ABA reuniu-se em 56o Paulo, no dia 12 de

dezembro ,ptrd orgariz:lr uma proposta de Novo Estatuto.

Apresentada na reunieo do Conselho Diretor, no dia 13 de

dezembro, na mesma cidade, a proposta foi longamente discutida,

sendo aprovada a verseo abaixo. Optamos pela publicagdo do

Estatuto em vigor e a nova proposta para facilitar a avaliagdo

pelos s6cios. Durante a )(IX Reuni6o teremos duas Assembl6ias

Extraordin6rias para discussSo e aprovagio final do Estatuto. Os

pedidos de destaques devem ser encaminhados paxa a Secretaria

da ABA at6 o inicio da Primeira Assembl6ia, no dia 28 de margo,

is 18 horas.

Nota: As partes modificadas aparecem, na proposta, em negrito.

quando n6o houve modificagSo de nfmero, publicamos aqui s6 o

novo nrimero e as primeiras palavras do artigo.

,

O programa foi aprovado pelo Conselho Di-
r"tor, iom participaqeo da comissdo Organi-
zaAorada UFF, de Niter6i.

13 - Inflincia, Casa e Rua
Coordenadora: Cl6udia Fonseca (JFRGS)

Propostas de Grupo de Trabalho

TiTT]LO I
Dos Obietiaos

Art. 1o - A ASSOCIAQAO BRASI-
LEIRA DE ANTROPOLOGIA
(ABA), sociedade de imbito nacional,
fundada pela2.^ Reuniio Brasileira de

Anhopologia, na cidade de Salvador,

Bahia, em julho de 1955, tem Por ob-
jetivo congregar os especialistas nos

setores profissionais do ensino e da
pesquisa, pnomover o desenvolvimen-
to da Antopologia, o intercimbio de

id6ias, o debate de problemas e a de-
fesa dos interesses comuns.

Art.2o - Para atingir seus objetivos a

ABA promover6 reuni6es peri6dicas
dos seus associados; divulgar6 regu-

larmente mat6ria de interesse profis-
sional; propor6 medidas relativas ao

aperfeigoamento do ensino e da pes-

quis4 e a melhoria das condig6es de

trabalho dos profissionais que exer-

cem as suas atividades em qualquer

desses setores; providenciarf a difu-
slio da sua influ6ncia por todo o Pais

mediante a criagEo de Seca6es Regio-
nais, ou por meio de convOnio com

organizag6es similares.

Art. 3o - A ASSOCIAQAO BRASI-
LEIRA DE ANTROPOLOGIA niio

poder6 tomar parte em manifestagSes

de car6ter politico-partidrlrio ou reli-
gioso, nem pronunciar-se sobre as-

suntos estanhos aos seus objetivos.

Art. 4o - A ABA tem sede e foro na

cidade do Rio de Janeiro.

rirur,o n
Dos Associa.dos

Art. 5o - A ABA teri associados de

tr6s categorias: a) membros efetivos;
b) colaboradores; c) s6cios colrespon-
dentes.

Art. 6" - A categoria de membro efeti-
vo 6 reservada aos Professores de An-
tropologia e Ci6ncias afins dos esta-

belecimentos de ensino superior; es-

pecialistas qualificados de institutos
de pesquisa; autores de obras antropo-
l6gicas; alunos de pos-graduagio em

Antropologia e graduados em Ci6n-
cias sociais e cursios afins, com pro-
du96o cientifica na iirea.

$ 1" - A proposta para membro efeti-
vo dever6 ser feita por tr6s membros
efetivos e enviada i Secretaria Geral,
juntamente com o curriculum-vitae
do candidato.

$ 2" - A proposta ser6 estudada Pelo
conselho Diretor que a submeter6,

com seu parecer positivo ou negativo,

i consideragdo da Assembl6ia dos

membros efetivos; serS considerado
eleito o candidato que obtiver a maio-
ria absoluta dos votos.

$ 3" - 56 poderdo ser aprecildas pela

Assembl6ia Geral as propostas entre-
gues i Secretaria Geral no prazo mL-
ximo de 48 horas antes da realizagdo
da assembl6ia.

$ 4" - As votagdes para a aceitagdo

das propostas poderSo ser feitas por
correspond6ncia em ocasi6es determi-
nadas pelo Conselho Diretor, nos in-
tervalos das Assembl6ias Gerais, sen-

do considerado eleito o candidato que

obtiver a maioria dos votos recebidos
pelo Conselho Diretor.

$ 5' - A admissio dos novos s6cios

ser6 feita no inicio das Assembl6ias
Gerais e os membros efetivos admiti-
dos ter6o imediatamente direito a

voto.

Art. 7" A Categoria de colaborador 6

destinada as pessoas que, n6o satisfa-

zendo is exig€ncias do art. 6o, mani-
festes interesse particular pelos estu-

dos de Antropologia.
Par6grafo irnico - Ser6 s6cio colabo-

rador todo aqueles que, proposto por

um membro efetivo, tivar sua indica-

9do aprovada pela maioria dos s6ciosI

Propostas de Mesa Redonda

I - Antropologia da Antropologia dos Trabal-
hadores
Coordenador: J. S6rgio Leite Lopes (MN-RI)
2 - Antropologia e Politica no Brasil
Coordenador: MoacYr Palmeira (MN)
3-PoliticaeCultura
Coordenador: Renato Lessa (UFF'IUPERJ)
4 - Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento
Coordenador: Parry Scott (UFPE)
5 - Identidade Nacional, diferengas Regionais
e Identidades Coletivas
Coordenadora: Livia Barbosa (UFF)
6 - Etnicidade e conflito: Terra de Preto e

Tena de indio
Coordenador: Jo6o Pacheco (MN)
7 - Estado e Indigenismo na Amdrica Latina
Coordenador: Cecilia Helm (UFSC-CNPq)
8 - Antropologia e Direito no Brasil: um
di6logo possivel
Coordenador: Dr. Roberto Kant (UFF)
9 - Antropologia e a M6dia
Coordenadora: Bela Feldman-Bianco (Uni-
carnp)
l0 - Antropologia e satde: Corpo, pessoa e

campo te6rico
Coordenadora: Maria Helena Vilas Boas
(PUC-SP)
i t - esnrdos comparados: Africa e Brasil
Coordenadora Yvonne lvlaggie (FCS-LFRI)
12 - Organizagio do "campo antropol6gico"
latino-americano
Coordenador: Roberto Cardoso de Oliveira
(Unicamp)

l- Antropologia e hist6ria no estudo da con-
strugito dos poderes Ptblicos
Coordenador: Ant6nio Carlos de Souzalima
(IufN)
2-Antopologiaelmagem
Coordenadora: Carmen Silvia Rial (I'rfSC)
3 - Anhopologia, hist6ria e mem6ria social
Coordenadora: Myriam Lins de Barros
(uFRI)
4 - Euro-hist6ria e produgto da natureza

Coordenador: Rinaldo Arruda (PUC-SP)

5 - Cultura erudit4 culturapopular de massa:

articulagOes ou exclusOes

Coordenadora: Sllvia Borelli (PUC-SP)

6 - Laudos periciais
Coordenadora: Dra. Eliane Cantarino (UFF)

7 - Pesso4 corpo e doenga
Coordenadora: Ondina Fachel Leal (UFRGS)

8 - Populag6es humanas, educagIo e meio
ambiente na Amaz6nia
Coordenadora: Maria Angdlica Maues
(UFPA)
9 - Ritos, festas e artes na sociedade contem-
porinea
Coordenador: S6rgio Feneti (MA)
l0 - G6nero em'narrativas
Coordenadora: Suely Kofes (Unicamp)

I I - Pluralidade religiosa contemporlinea:
trlinsitos, sincretismo
Coordenadora: Patrlcia Birman (tlERJ)
12 - Cruzando g€nero e idade: noticias et-

nogr6ficas da famllia
Coordenadora: Maria Josd Carneiro (UFF)
13 - Antropologia e estudos cl6ssicos

Formato daKxReuniflo da

ABA
Niter6i, de27 a30 de margo de

1994
27 de margo, domingo
18 horas: Abertura Solene
Confer6ncia

28 de margo, segunda-feira
8 horas: Inscrig6es
t horas - 12h30min: Mesas

Redondas
14 horas - 18 horas: Grupos de

Trabalho

l8h30min: Assembl6ia
E:rhaordinriria
29 de margo, terga-feira
t horas - 12h30min: Mesas
Redondas
14 horas - 18 horas: Grupos de

Trabalho
l8h30min: Assembl6ia
Extraordiniria
30 de margo, quarta-feira
t horas - 12h30min: Mesas

Redondas
14 horas - 16 horas: Grupos de

Trabalho
l6 horas: Assembl6ia Geral
22 horas: Baile

--
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prcsentes d reuniio da Secgio Regio-
nal a que for submetida ou diretamen-
te pelo Conselho Diretor.

exigOncias do Art. 6o, manifestem in-

.teresse particular pelos estudos de
Antropologia.

Par6grafo 0nico - Ser6 s6cio colabo-
rador todo aquele que, proposto por
um membro efetivo, tiver sua indica-
g5o aprovada pela maioria dos s6cios
presentes d Reuniio da Secado Regio-
nal a que for submetida ou diretamen-
te pelo Conselho Diretor.

Art. 8o - Os membros efetivos paga-
r5o i Tesouraria Geral da ABA a
anuidade estabelecida pelo Conselho
Diretor; quando associados de uma
Secgio Regional fardo o pagamento d
Secgio Regional a que pertencem.

Art. 9o - Os s6cios colaboradores pa-
gar6o metade da anuidade estabeleci-
da para s6cios efetivos, respeitando o
disposto no Art. 8o.

Par6grafo Unico - Para seu uso, as
Sec96es Regionais reservario das
anuidades recebidas, percentual fixa-
do pela Assembl6ia Geral da Associa-
g5o Brasileira de Antropologia por
proposta encaminhada pelo conselho
Diretor.

Art. 10' - A falta de quitagEo importa-
16 na suspensSo de todos os direitos
da ABA.

Art. I lo - Ser6 s6cio correspondente o
profissional estrangeiro ligado ao
Brasil, pelas sias atividades de pes-
quisa ou de ensino no campo da An-
tropologia e das ci6ncias afins.

Par6grafo Unico - 56 ser6 admitido
como s6cio correspondente profissio-
nal do exterior indicado por tr6s
membros efetivos, pelo menos, e acei-
to pela maioria dos associados.

Art. 12 - Os associados nio respon-
dem nem solidiiria, nem subsidiaria-
mente pelos compromissos assumidos
pela Diretoria.

titur,o ur
Da Administra4d.o

Art. 13'- A ABA ser6 administrada
por um CONSELHO DIRETOR,
composto da diretoria, do Conselho
cientifico e do riltimo presidente da
Associagdo.

Par6grafo Unico - 56 poderdo ser
eleitos para a Diretoria e para o Con_
selho Diretor membros ifetivos da

Associag6o.

Art. 14" - Compete ao Conselho Dire-
tor: a) tragar os principios normativos
que servirio de roteiro para as ativi-
dades t6cnico-cientificas da ABA; b)
pronunciar-se a respeito das propostas
para membros efetivos; c) deliberar,
quando necess6rio, sobre propostas
para membro colaborador; d) tomar as
medidas necessilrias para a realizagdo
das Reuni6es Brasileiras de Antropo-
logia; e) preencher, em car6ter interi-
no, as vagas verificadas em qualquer
em qualquer dos 6rg6os de direg6o,
fora da 6poca normal de eleig6o; f)
autorizar a instalagdo de Sec96es Re-
gionais ad-referendum da Assembldia
Geral; g) constituir comiss6es espe-
ciais ou grupos de trabalho para as-
sessoramento, estudos ou atividades
especiais; h) deliberar sobre os casos
omissos neste Estatuto ad-referendum
da Assembl6ia Geral.

$ l" - As deliberag6es do Conselho
Diretor ser6o tomadas em, reuni6es
ou por meio de conespondGncia, pro-
movidas pelo presidente da Associa-
geo.

$ 2" - O Conselho Diretor delibera por
maioria absoluta.

Art l5o - A Diretoria ser6 composta
do presidente da Associagdo, do Se-
cret6rio Geral, do Tesoureiro Geral e
de quatro Diretores.

Parrigrafo Unico - O presidente da
ABA ndo poder6 ser eleito consecuti-
vamente mais de uma vez.

Art. 16o - Ao presidente compete: a)
tratar dos interesses gerais da Asso-
ciag6o, representando-a em juizo ou
fora dele; b) presidir as reunides da
Assembl6ia Geral; c) elaborar, junta-
mente com o Conselho Diretor, o pro-
grama anual de atividades cientificas
da Associagdo, dentro do prazo de um
m6s ap6s a sua eleigdo; d) apresentar,
no t6rmino de seu mandato, um rela-
t6rio das atividades da Associagdo.

Art. l7o - Ao Secretiirio Geral compe-
te: despachar o expediente e, de acor-
do com o presidente, administrar a
AssociagSo, substituindo-o nas faltas
e impedimentos.

Art. 18" - Ao Tesoureiro Geral com-
pete: gerir os bens e interesses finan-
ceiros da Associagdo de acordo com o
presidente.

Par6grafo Unico - Aos diretores com-
pete: executar as tarefas que lhe fo-
rem atribuidas pela Diretoria.

Art. I9o. o CoNSELHo CIENTIFI.
CO ser6 composto por dez membros
eleitos, renovados em metade de dois
em dois anos.

Art. 20o - Ao Conselho Cientifico
compete: a) compor o conselho Dire-

.tor; b) opinar sobre todas as questdes
de car6ter t6cnico-cientifico.

Art. 2lo - A Diretoria e a parte reno-
v6vel do Conselho Cientifico ser6o
eleitas pelos s6cios efetivos em As_
sembliia Geral e empossados imedia-
tamente sem outra qualquer formali_
dade.

$ l" - A eleigio ser6 feita por escruti-
nio secreto.

$ 2" - O membro efetivo que n6o pu-
der comparecer i Assembldia Geral,
poderd enviar d Secretaria Geral o seu
voto em sobrecarta fechada e sem
qualquer sinal que a identifique, fa-
zendo-a acompanhar de uma comuni-
cagSo com a sua assinatura. Serio
apurados os votos enviados at6 adata
da eleig5o.

$ 3" - Na impossibilidade da realiza-
g5o da Reuniio de Assembl6ia Geral,
a eleig6o poder6 ser excepcionalmen-
te realizada. por consulta dos s6cios
pelo Conselho Diretor, por correspon-
d€ncia.

tirr;r,o rv
Das Assembldias e Reuniilee

Art. 22' - A ABA realizarl Assem-
bldias Gerais ordin6rias e extraordin6-
rias, constituidas dos s6cios efetivos.

Par6grafo Unico - As Assembldias
Gerais Ordin6rias ser6o realizadas du-
rante as Reunides Cientificas da
ABA.

Art. 23o - As reuni6es cientificas da
ABA terSo a denominagdo de Reu-
ni6o Brasileira de Antropologia, pre-
cedida do nfmero de ordem.

Par6grafo Unico - A comunicagdo da
data e local fixados e os programas da
reunido ser6o enviados aos membros
efetivos e is Diretorias das Sec96es
Regionais com 60 dias de antecedEn-
cia, no minimo.

Art. 24 - As Reuni6es Extraordin6-
rias da Assembl6ia Geral serdo reali-
zadas por convocagio do Presidente
em exercicio, somente quando reque-
rida por 2/3 do Conselho Diretor e/ou
l/3 dos membros efetivos, e para tra-
tar de assuntos constantes do requeri-
mento.

Par6grafo Unico - A Secretaria Geral
expedir6 as comunicag6es necess6-
rias, com trinta dias, no mfnimo, de
anteced€ncia.

Art.25o - Todos os associados pode-
16o comparecer ds Assembldias Ge-
rais Ordin6rias e tomar parte nos de-
bates, mas somente os membros efeti-
vos ter6o direito de voto.

Art.26o - A Diretoria poder6 convidar
pessoas estranhas ao quadro da Asso-
ciagdo para participar das Reunides
Cientificas.

tirur,o v
Do Patrimdnio

4r1.27'- O patrim6nio da ABA serd
constituido pela renda liquida das
contribuigOes dos membros efetivos e
pelas subvengSes que lhe forem fei-
tas.

Art. 28o - Em caso de dissolugio da
ABA, seu patrim6nio ser6 entregue a
uma sociedade cong6nere, ou d insti-
tui96o de ensino e de pesquisa que lhe
for indicada pelo voto da maioria dos
membros efetivos em pleno gozo dos
seus direitos.

Art.29o - O patrim6nio da ABA ser6
distinto das Seca6es Regionais.

tftur,o vr
Das SecAdes Regionais

Art. 30o - SerSo criadas Secgdes Re-

tftur,o r
Dos objetivos

Art. lo - A ASSOCIAQAO BRASI-
LEIRA DE ANTROPOLOGIA (aba).
sociedade de dmbito nacional, funda-
da durante a 2u Reuni6o Brasileira de
Antropologia, na cidade de Salvador,
Bahia em julho de 1955, tem por ob-
jetivo congregar os especialistas nos
setores profissionais do ensino e da
pesquisa, promover o desenvolvimen-
to da Anhopologia, o intercimbio de
id6ias, o debate de problemas e a de-
fesa dos interesses comuns.

Art. 20 - Para atingir seus objetivos, a
ABA promoveri reunides peri6dicas
dos seus associados; divulgar6 regu-
larmente material de intereise proirr-
sional; propor6 medidas relativas ao

Como fica

gionais da ABA a requerimento de
dez membros efetivos residentes no
local mediante autorizagEo do Conse-
lho Diretor ad-referendum da Assem-
bl6ia Geral.

Par6grafo Unico - O requerimento de-
ver6 ser acompanhado de um projeto
de regulamento e de um relat6rio so-
bre as possibilidades de trabalho da
Secado Regional proposta.

Art. 3lo - As Secades Regionais ter6o
exist€ncia aut6noma em tudo o que
disser respeito aos seus interesses
pr6prios e naquilo que nflo colidir na
forma ou no espirito com os presentes
Estatutos.

Par6grafo Unico - A Secgdo Regional
poderi abranger mais de uma unidade
da Federagio.

Att. 32o - O diretor da Secaio Regio-
nal deve ser um membro efetivo da
ABA.

$ l" - A diretoria da Secaio Regional
deve participar a sua eleigdo ao Presi-
dente da ABA, para efeitos do seu re-
conhecimento legal.

$ 2'- A diretoria da Secgio Regional
dever6 apresentar um relat6rio ao
Conselho Diretor da ABA.

Art. 33' - Os membros efetivos da
ABA poderEo filiar-se d Regional me-
diante simples requerimento, inde-
pendente da apreciagSo da Secgdo Re-
gional.

aperfeigoamento do ensino e da pes-
quisa e a melhoria das condigdes de
trabalho dos profissionais que exer-
cem as suas atividades em qualquer
desses setores e providenciar6 a difu-
sio da sua influ€ncia por todo o pais
inclusive por meio de conv6nio com
organizagdes similares.

Art. 3o - A ABA n6o poder6 ... (vide
Artigo 30 - Estatuto em vigor)

Art. 4o - A ABA tem foro na cidade
do Rio de Janeiro.

TiTULo II
Dos Associados

Art. 5o - A ABA ter6 quatro catego-
rias de associados: a) s6cio efetivo; b)
s6cio estudante; c) s6cio correspon-
dente e d) s6cio hononirio.
Art. 6o - A categoria de s6cio efetivo

rirur,o rnr
Das Publieaqfue

Art. 34" - A ABA promover6 a divul_
gag6o das suas atividades em revistas
especializadas a crit6rio do Conselho
Diretor.

Art. 35o - A ABA poderd editar outras
publicag6es especiais a crit6rio do
Conselho Diretor.

TiTULo vrrr

Disposigdes Gerais

Art. 36'- Os presentes estatutos pode-
r5o ser reformados em todo ou em
parte pelos votos da maioria absoluta
dos membros efetivos da Associag6o,
reunidos em Assembl6ia Geral.

Par6grafo Unico - Qualquer iniciativa
de reforma dos Estatutos dever6 ser
comunicada por escrito, com trinta
dias de anteced6ncia, a todos os mem-
bros efetivos.

Art. 37" - A ABA s6 poderd ser dis-
solvida pelo voto de 314 dos membros
efetivos.

Art. 38' - Os casos omissos no pre-
sente Estatuto ser6o resolvidos pela
Assembldia Geral, ou pelo Conselho
Diretor, ad-referendum da rliesma As-
sembl6ia.

6 reservada aos portadores de um titu-
lo de p6s-graduagdo strictu-senso em
Antropologia ou aos professores e
pesquisadores em Ci6ncias Antropo-
l6gicas com produgio significativa na
6rea.

$ l'- A proposta para s6cio efetivo ...
(vide Art. 6, $ I do Estatuto em vigor)

$ 2'- A proposta ser6 apreciada nas
reunides do Conselho I)iretor, sen-
do aprovada por maioria simples
dos votos.

$ 3'- O s6cio efetivo pagari i Tesou-
raria Geral da ABA a anuidade esta-
belecida pelo conselho diretor.

Art.7o - A categoria de s6cio estudan-
te 6 destinada aos alunos de p6s-gra-
duag5o em Antropologia ou Ci6ncias
Sociais com 6rea de concentragdo em
Antropologia.
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S lo - O s6cio estudante poder6 per-
man€cer nesta categoria por um pe-
riodo miximo de cinco anos.

S 2" - A candidatura de s6cio eitudan-
te deveri ser referendada por um s6-
cio efetivo da Associagio e aprovada
pelo Conselho Diretor sendo aprova-
da por maioria simples dos votos.

$ 3" - O s6cio estudante pagar6 meta-
de da anuidade estabelecida para s6-
cios efetivos.

Art. 8o - A categoria de s6cio cores-
pondente e reservada ao profissional
do exterior indicado por tr6s s6cios
efetivos sendo aprovado por maioria
simples dos votos.

ParSgrafo Onico: O Conselho Diretor
estabelecer6 o valor da anuidade a ser
paga pelo s6cio correspondente.

Art. 9o - Para Eozar dos direitos da
Associagiio, o s6cio deve estar quite
com a Tesouraria.

Par6grafo Unico: A inadimplGncia
por tr6s anos consecutivos consti-
tuiri motivo para a perda da condi-
gflo de associado.

ArL l0 - A categoria de s6cio honor6-
rio 6 reservada aos s6cios efetivos
que.,. na avaliagdo do Conselho dire-
tor, tenham feito contribuig6es signi-
ficativas para a consolidagio da ABA.
Parigrafo (Inico - O s6cio honor6-
rio fica isento do pagamento de
anuidades.

Art. I I - Os associados ndo respondem
... (vide Art.12 do Estatuto em vigor)

titur,o rrr
Da ad,ministragdo

Art. l2o - A ABA seri administrada
por um Conselho Diretor, composto
da Diretoria, do Conselho Cientifico e

do riltimo presidente da Associagfio.

Pardgrafo Unico - 56 poder6o votar e

ser eleitos para a diretoria e para o
Conselho Diretor s6cios efetivos.

Art. 13'- Compete ao Conselho Dire-
tor: a) tragar os principios normativos
que servirdo de roteiro para as ativi-
dades t6cnico-cientificas da ABA; b)
deliberar sobre propostas para s6-
cio efetivo, s6cio estudante, s6cio
correspondente e s6cio honoririo;
c) tomar as medidas necessririas para
a realizagdo das Reuni6es Brasileiras
de Antropologia; d) preencher, em ca-
n{ter interino, as vagas verificadas em
qualquer dos 6rgios de diregio, fora
da 6poca normal de eleigSo; e) consti-
fuir comiss6es especiais ou grupos de

habalho para assessoramento, estudos
ou atividades especiais; f) deliberar
sobre os casos omissos neste Estatuto
ad-referendum da Assembldia Geral.

$ 1" - As deliberag6es do Conselho
Diretor... (vide Art. 14, $ 1o, Estatuto
em vigor)

$ 2'- O Conselho diretor delibera por
maioria simples.

Art. l4o - A diretoria ser6 composta
de Presidente, Vice-presidente, Se-

cretririo Geral, Tesoureiro Geral e

quatro Diretores, eleitos com manda-
to de dois anos.

Par6grafo Unico: O presidente da
ABA n6o poder6 ... (vide Art. 15, Pa-
r6grafo Unico, Estatuto em vigor)

Art. l5o - Ao presidente compete: ...

(vide Art. 16, Estatuto em vigor)

Art. 16o - Ao Vice-presidente com-
pete substituir o Presidente nas
suas faltas e impedimentos.

Art. 17" - Ao Secretiirio Geral compe-
te: ... (vide Art.17, Estatuto em vigor)

Art. l8o - Ao Tesoureiro Geral compe-
te: ... (vide Art. 18, Estatuto em vigor)

Parigrafo Unico - Aos diretores com-
pete: ... (vide Art. 18, Estatuto em vi-
gor)

Art. l9o - O Conselho Cientifico ser6
composto por ... (vide Art. 19, Estatu-
to em vigor)

Art.z0o - Ao Conselho Cientifico com-
pete ... (vide Art. 20, Estatuto em vigor)

Art. 2lo - O Conselho Fiscal seri
composto por tr6s membros eleitos
com mandato de dois anos.

Par6grafo Unico - Ao Conselho Fiscal
compete examinar e aprovar as pres-
tagdes de contas da Diretoria.

Art. 22' - A Diretoria, o Conselho
Fiscal e a parte renovivel do Conse-
lho Cientifico ser6o eleitos pelos s6-
cios efetivos em Assembl6ia Geral e
empossados imediatamente sem outra
qualquer formalidade.

$ l'- A eleigdo ser6 feita ... (vide Art.
2lo, $ lo, Estatuto em vigor)

$ 2" - O s6cio efetivo ... (vide Aft.21,
$ 2o, Estatuto em vigor)

$ 3o - Na impossibilidade ... (vide Art.
2lo, $ 3o, Estatuto em vigor)

Art.23 - O Conselho Diretor gestio-
nari para dotar a ABA com a in-
fra-estrutura material e funcional
necessiria ao alcance dos objetivos
e programag6es da Associaglio.

r{.rur,o rv
Das Assembl6ias e Beuni6ee
Art. 24o - A ABA realizar6... (vide
Art.22o, Estatuto em vigor).
Par6grafo Unico: ... (Vide art.22,Es-
tatuto em vigor).

Art. 25o - As reuni6es cientificas da
ABA ... (vide ArL 23, Estatuto em vigor)

Par6grafo Unico: ... (vide Art. 23, Es-
tatuto em vigor)

Art.26'- Com a linalidade de am-
pliagf,o e divensificagio do debate
antropol6gico, poderflo ser promo-
vidas, com ou sem periodicidade,
reuni6es de cardter regional, fican-
do sob a responsabilidade de um
Comit6 Organizador que atuard em
sintonia com o Conselho Diretor.

Art.27o - As Reuni6es Extraordinr[rias
... (vide Art.zL,Estatuto em vigor)

Par6grafo Unico: ... (vide Art.24, es-
tatuto em vigor)

Art. 28o - Todos os associados ...
(vide Art. 25, Estatuto em vigor)

Art.29o - A diretoria poderi ... (vide
furt.26o, estatuto em vigor)

rirur,o v
Do patrim6nio

Art. 30o - O patrim6nio da ABA ...
(vide Art.27 do estatuto anterior)

Art. 31o - Em caso de dissolug5o...
(vide Art. 28o do estatuto anterior)

TiTTILo vI
Dos Publieoldea

Art.32o - A Associagdo promoveri a
divulgag[o das suas atividades atrav6s
do Boletim da ABA ou em outras
publicagdes a critdrio do Conselho
Diretor.

Art. 33o - A ABA poder6 editar ...
(vide Art. 35o , Estatuto em vigor)

tftur,o rnr
Das Disposig6es Gerais

Art. 34o - Os presentes Estatutos po-
der6o ser reformados no todo ou em
parte por maioria de dois tergos dos
s6cios efetivos presentes na Assem-
b16ia.

Par6grafo 0nico: Qualquer iniciati-
va... (ver Par6grafo Unico do Art. 36
do estatuto em vigor.

Art. 35" - A ABA s6 poder6 ser dis-
solvida ... (vide Art. 37o, Estatuto em
vigor)

Art. 36o - Os casos omissos ... (vide
ArL38o, Estatuto em vigor).

Antro lo s
r Ente 3 e 5 de novembro o Pre-

siJ"tt" da ABA, Prof Silvio

Coelho dos Santos, esteve em

iAruaot , Batria, ParticiPando

Io t f*ontto de AntroPologia

VteAitu. O evento foi coorde-

nado Pelo Prof Paulo C6sar

Alves, da UFBA, e contou

to* u ParticiPag6o de 80 Pro-

irssionais da area da saride e

anfioP6logos, que durante os r
oer ti* discutiram temas de

int"t"tt. Para a interface sari-

de/doenqa e Antropologia' Sil-

,io Co"it o dos Santos Partici-

Dou do Primeiro dia de traba-

iho 
", 

na oPortunidade, exortou

os presentes a acenfuarem es-

qrr"*^ de colaboragdo intel-

disciplinar. Na abertura do

evenio, o Prof Thales de Aze-

vedo, Presidente de honra da

ABA, foi homenageado Pela

Mesa Diretora dos Trabalhos'

3) Curriculum Vitae,4) Quato
copias de artigos Publicados, 5)

materiais metodol6gicos, 6) TrOs

cartas de recomendaqSo, que de-

vem ser enviadas ao Diretor (Fa-

culdade Latino Americana de

Ci0ncias Sociais, P.O. Box 17 -

ll - 06362, Telefone: 528-200,

Quito, Equador)'

t

tir de margo de 1994. A rela-

96o dos candidatos estii Previs-
iu puru o Periodo de 2lll2 a

O4i03tg4, devendo constar de

prova escrita com base em bib-
iiografia previamente indicada
(eliminat6ria), entrevista (eli-

minat6ria) e Prova de Profi-
ciOncia em inglCs (leitura e in-

terpretagdo de texto)' A coor-

denagdo do Curso est6 a cargo

do Dr. RaYmundo Heraldo

Mau6s e os interessados deve-

r5o dirigir-se ao DePartamento

de AntroPologia, Centro de FI-

Jornadas AntroPol6gicas
Com o suPorte financeiro da

Fundagdo Ford, a ABA iniciou
.r* ptog.u-a de divulgagdo da

Antiopologia nos estados do

Sul. Os PPGAS da Regido se

encarregaram de contactar com

diferenies IES Para definir

uma programag6o minima' Em

Santa Catarina, as jornadas co-

megaram na Universidade do

Oeste (Unoesc), com Palestras

dos professores Silvio Coelho

dos Santos e Aneliese Nacke,

nos dias 18 e 19 de novembro,

tendo como temas "Direito dos

Povos Indigenas"e "A Cons-

trugdo de Hidrel6tricas e os In-

dios", resPectivamente'

ABA no Museu Arqueol6gico

de Joinville - Atendendo con-

vite da funda96o Cultural de

Joinville (SC) e da Diregdo do

Museu Arqueol6gico de Sam-

baqui, o Professor Silvio Coe-

lho dos Santos fez uma visita

ao Museu, no dia 26 de no-

vembro riltimo. Um debate foi
realizado com os t6cnicos da

instituigdo objetivando o encon-

fio de altemativas Para a amPlia-

cdo das suas atividades de Pes-

quisa. A noite, o Presidente da

ABA proferiu uma Palesta so-

bre o tema "Povos Indigenas e a

RevisSo Constifucional" .

J6 se encontrarn abertas as ln-

crig6es (periodo de 0lll2l93 a

28i}ll94) para o Mestrado em

Antropologia Social do DePar-

tamerrto de AntoPologia da

Universidade Federal do Par6'

O Programa oferece l0 (dez)

vagas e dever6 ter inicio a Par-

I Plano Decenal de Educagdo 6

tema de reuniSo - O Minist6rio

da Educag6o e DesPorto, ata-
v6s de sua Secretaria de Edu-

cagSo Fundamental, Promoveu
not dias 4 e 5 de novembro, na

Sata de Atos do MEC, em Bra-

silia, uma reunieo de Andlise

T6cnica e Politica, intitulada

de "O Plano Decenal de Edu-

cagdo Para todos e as Entida-

dei Nao-Governamentais'" A
ABA esteve rePresentada Pela
Prof Cecilia Helm.

A Faculdade Latino-America-
na de Ci€ncias Sociais (Quito,

Equador) estii abrindo vaga

para professores/doutores nas

areas de antroPologia cultural

e simb6lica; antroPologia eco-

l6gica e antroPologia do de-

seivolvimento; e teorias e m6-

todos antroPol6gicos. A Prefe-
r6ncia 6 dada aos candidatos

com experi€ncia em ensino e

pesquisi nos Paises andinos

ilou amazOnicos. A vaga 6 de

dois anos e renov6vel. Requisi-

tos: l) Carta de inten96o, 2)
Stmula da tese de doutorado,

siologia e Ci0ncias Humanas,

Universidade Federal do Par6;

Bel6m do Par6, Caixa Postal

531, Fone 249-2088, ramal

406, fax (091) 249 -07 7 6'

Foi langado no riltimo dia l0
de dezembto a Bibliografia de

Thales,organizada Por Maria

Branddo com o aPoio da ABA'
O evento aconteceu no Museu

de Arte da Bahia, no Ambito da

exposigdo "Namoro i Antiga",

montada a Partir do livro de

Thales de Azevedo, com o

mesmo titulo.

No dia 1l de novembro reali-

zou-se a Primeira ReuniSo do

Conselho SuPerior da Funda-

gdo de APoio ir Pesquisa do

birt.ito Federal, entidade cria-

da pelo governo daquele esta-

do para aPoiar o desenvolvi-

,n"ttto cientifico e tecnol6gico

I

da Capital do Pais. O antropolo-

go Roque de Banos Laraia foi

indicado pelo Conselho e no-

meado Para a Diretoria T6cnirco-

cientifica da nova FundagSo'

Errata:
O artigo de Marco Paulo F'

Schettino, Publicado na edigdo 19

do Boletim da ABA tqe seu t[tulo

alterado. O correto i "Massacres

contemDordneos brasileiros: a 4''rtii*[a, 
do 6bvio" e ndo "^('-) a

'*piiiiia" do 6bvio", como foi Pu'
blicado.
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::, JoSo Pacheco de OllVelra*

Foi iniciado em agosto/93 a demar-

ca95o de seis iireas Ticuna (vide quadro

anexo) na regiSo do Alto Solimdes.

Tais areas totalizam 966.150 ha abri-
gando mais de 50 aldeias e uma popula-
g5o estimada em 21 mil indios. Recupe-

rar um pouco da mem6ria sobre o pro-
cesso hist6rico que conduziu a esta de-
marcagSo d a finalidade deste texto,
permitindo avaliar a profunda significa-
g5o que tal fato tem para a vida e o des-

tino do povo Ticuna.

Contam os mitos que os primeiros
homens foram pescados por determina-
gio do her6i cultural Yoi das 6guas do
Evare, um afluente do Igarapd S5o Jer6-
nimo. Eram peixes, alimentados com as

cinzas de outro her6i cultural (lpi, ir-
mdo g€meo de Yoi), que ao bater na
terra, se transformaram em homens.
Eles foram chamados de "Magtita" (li-
teralmente, povo pescado com vara),
nio conhecendo as doengas e o sofri-
mento e sendo imortais, habitando na
regiSo encantada dos altos rios, desig-
nada genericamente como Evare.

Os registros documentais sobre o rio
Amazonas falam desde o sdculo XVII
da exist6ncia dos Ticuna, apontando
como principal ponto de sua concentra-
g5o a regi6o entre a fronteira e a atual

cidade de S5o Paulo de Olivenga. No fi-
nal do sdculo XIX comerciantes e aven-
tureiros mobilizados pela busca dbs lu-
cros fdceis do extrativismo da bonacha,
penetraram no territ6rio habitado pelos
Ticuna, destruiram as suns malocas e os

forgaram a trabalhar na formagdo de se-

ringais e na coleta regular do liitex. Foi
o chamado "tempo dos patr6es", do
qual os indios mais velhos ainda con-
tam muitas hist6rias assustadoras sobre
humilhag6es; perseguig6es, castigos

corporais e mortes brutais.

A atuagio indigenista foi iniciada em
7942, com a criagSo de um posto indi-
gena em Tabating4 mais tarde (1946)
transferido para a 6rea contigua, onde
se localiza o Igarapd Umariagu. Durante
tr6s d6cadas a assist6ncia aos Ticuna
restringiu-se aos limites da reserva,

onde vivia aproximadamente l/10 da-
quela populagdo.

Em 1974 e 1975 uma equipe de pes-
quisa FIINAI/Universidade de Brasflia,
com a orientagSo de Roberto Cardoso

de Oliveira e a coordenagio de campo
de Jodo Pacheco de Oliveira, realizou
um levantamento censit6rio em todo o
Alto Solim6es, percorrendo 58 localida-
des, tragando o perfil s6cio-econ6mico
de uma populagdo de 9 mil fndios (vide
Oliveira, 1977). TeL material resultou
na elaboragSo de um programa de agdo

indigenista intitulado projeto Ticuna
(Oliveira, 1975), cujo planejamento foi
parcialmente e por forga da in6rcia co-
locado em execugio mesmo ap6s o
afastamento do Coordenador e a disso-
lug6o da equipe. Apesar das diretivas da
administragio tutelar serem muito dife-
rentes dos objetivos postulados pelo
Projeto Ticuna, a implementag6o de
uma infra-estrutura bdsica acompanhou
o planejamento anterior, com a criagdo
dos postos indigenas Vendaval (vide
Oliveira, 1979), Feijoal, Campo Alegre,
Vui-Uata-In (Nova It6lia), BetAnia e
Bel6m do Solimdes, estendendo a re-
gi6o do Alto Solim6es como um todo a
perspectiva de uma intervengEo assis-
tencial do Estado no que resguarda a
populagSo indigena.

A extrema decad6ncia da economia
da borracha, progressivamente reduzida
a comercializagdo dos "excedentes" (fa-
rinha, pescado, frutas) da produgdo in-
digena, acentuou-se na d6cada de 70.
Sem a possibilidade de continuar a im-
por aos indios o monop6lio comercial
que era caracteristico do regime do bar-
rac5o, os antigos patrdes seringalistas
comegaram a abandonar as 6reas que
mantinham sobre seu controle, deslo-
cando-se para as cidades e para outras

atividades.

Em 1980 na localidade de Vendaval,
Pedro Iniicio Pinheiro viajou pelas al-
deias Ticuna dos municipios de Taba-
tinga e S5o Paulo de Olivenga, convo-
cando para uma grande reuniio a ocor-
rer em novembro de 1981, na localida-
de de Campo Alegre. Apesar das hosti-
lidades da FUNAI local, o encontro de
liderangas foi realizado, nele tomando
forrna final o mapa elaborado durante a

viagem de Pedro In6cio. Uma comiss6o
de lideres foi enviada a Brasilia para so-
Iicitar ao Presidente da FUNAI a de-
marcagdo daquela drea ind(gena, que
mais tarde viria a ser intitulada Evare.

O processo administrativo de reco-
nhecimento das iireas Ticuna foi rnuito
lento e dificultoso, marcado por parali-
sias e retrocessos. Sob a pressdo dos in-
dios e em dpocas diversas foram consti-
tuidos trds grupos de trabalho para iden-

tificagdo das iireas Ticuna (em 1982;

um reestudo no inicio de 1984; e outro

no final de 1984). Quando em 1985 as

propostas de delimitagdo foram afinal

aprovadas no dmbito da FUNAI e no

Grupo de Trabalho Interministerial

(FUNAI,Minter e Mirad), a implanta-

96o da nova politica governamental re-

lativa i demarcagSo de terras indigenas

na faixa de fronteira impediu a assinatu-

ra dos decretos. Em abriVS5 apenas

quatro das l0 iireas Ticuna encaminha-

das pela FUNAI e aprovadas pelo GTI

tiveram seus decretos publicados no

Diririo Oficial, correspondendo exata-

mente as 6reas de menor extensdo.

Durante todo esse tempo (e mais es-

pecialmente na vigCncia do Projeto Ca-

lha Norte) os Ticuna sofreram com in-

vas6es e destruigdo de lages, com retira-

da criminosa de madeira, estando seus

principais lideres ameagados de morte

pelos pahdes locais. Nas cidades inri-

meras arbitrariedades eram praticadas

contra os indios, com pris6es, espanca-

mentos e apreensEo de mercadorias. No
Carnaval de 1985, oito indios foram ba-

leados pela Policia Militar do Amazo-

nas na cidade de Benjamin Constant.

Em 28 de margo de 1988 foram mortos

no local chamado Capacete, na margem

esquerda do Rio Solimdes, a menos de

meia hora de lancha de Benjamin Cons-

tant, 14 indios e maisZ2 ficaram feridos

em decorr6ncia da ag6o de um madei-

reiro, Oscar Castelo Branco, de antiga

fhmilia de poderosos seringalistas da re-

gi6o, que ameagado economicamente

com o reconhecimento da Area Indige-

na 56o Leopoldo, resolveu promover

uma "vinganga de sangue" contra os in-

dios. Dos mortos, l0 corpos foram ati-

rados as 6guas e desapareceram no fuo
Solimdes, havendo quatro criangas en-

tre estes. Atd hoje os executores do

massacre, apesar de indiciados, neo fo-
ram a julgamento, que por razdes 6b-
vias n6o apresentar6 qualquer resultado

efetivo se for conduzido na Comarca de

Benjamin Constant.

A 6rea mais importante paxa a sobre-

vivCncia dtnica dos Ticuna - Evare (l e

II) e outras que estiio agora igualmente

sendo objeto da presente demarcagSo -
s6 foi efetivamente reconhecida no final
de 1991, j6 na gestlto do sertanista Sid-

ney Possuelo e com uma modificagio
muito positiva na politica indigenista

brasileira (vide Oliveira, 1993).

Dada a ausEncia de previsSo orga-

mentiiria para a demarcagdo das iireas

Ticuna, o Magtita; Centro de documen-

tagiio e Pesquisa do Alto Solim6es, enti-

dade civil independente e administrada

por lideres Ticuna e antrop6logos, pro-

p6s-se a tentar mobilizar no exterior os

recursos necessirios para os trabalhos

de demarcagdo, carreando-os depois

para a FUNAI. Em margo de 92 foi as-

sinado um convdnio FUNAI/h4agiita,

ratificando os termos deste acordo. Se-

guindo rigorosamente os planos opera-

cionais da FUNAI e os custos ali fixa-
dos, o Centro Magtita elaborou o Proje-

to Demarcagio das Areas Indigenas Ti-
cun4 apresentando ao govemo austria-

co por ocasiEo da Confer6ncia das Na-
g6es Unidas sobre o Meio Ambiente,

realizada no Rio de Janeiro, em

maiol92. Atrav6s da intermediagio do

VIDC/Vienna'lnstitute for Develop-

ment and Cooperation, o Projeto De-

marcagio venceu todas as etapas buro-

cr6ticas, tdcnicas e politicas. Um ano

depois, em maiol93, o conv6nio

VIDC/I\4agiita foi assinado, propician-

do-se a transfer€ncia dos recursos para

a demarcag5o.

A diretoria fundi6ria e presidencia da

FLJNAI devido ao volume de trabalho

envolvido, que absorveria quase total-

mente a capacidade operacional do 6r-

96o no que diz respeito d demarcagdo

de terras indigenas, recomendou que os

trabalhos fossem realizados atravds de

uma empresa privada escolhida median-

te seleg5o criteriosa. Assessorado por

t6cnicos da Fundagdo Mata Virgem,

Nricleo de Direitos Indigenas e da pr6-

pria FUNAI, o Centro Magtita procedeu

esta selegdo.Um parecer da Procurado-

ria Geral da Repfblica ratificou a corre-

95o e legalidade de todo este procedi-

mento. com o t6rmino da demarcagdo

se encerra um ciclo de lutas e sofrimen-

tos para o povo Ticuna. E de preuer que

uma vez resolvidos os principais confli-
tos fundiiirios, a tensdo nas relagdes en-

tre brancos e indios no Alto Solim6es

tenda a esmaecer, surgindo novas alter-

nativas de articulagdo e cooperagSo. O

territ6rio, fator chave para a sua sobre-

viv€ncia 6tnica, jri estri juridica e admi-

nistrativamente garantido. Esta 6 uma

base muito importante para que os Ti-
cuna sejam cada vez mais senhores da

construgdo de seu pr6prio futuro.
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Evare I

Evare ll

Porto Espiritual

Vui-Uata-ln

Bet6nia

Lago Beruri

TOTAL
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165.000 ha
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4.600 ha

996.150 ha
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sem Mat" dos Tupl

Por uma revrsao
da'Busca da Terra

Na atualidade isto n6o corresponde ao

Drosresso das ci€ncias citadas, pois a rela-

iao-.nt. algumas linguas,. sobrepostas

io* ot sitios arqueol6gicos, invallda a nl-

,oieri"u proposigao original das rotas' Re-

iacoes entre o Kokdma e o 'l uptnamoa'

;;; " 
Guarani e o TuPinambd' estabele-

cidas por Aryon Rodrigues, indicam uma

anroximaqao aos reais caminhos da ex-

;;;t;' ll) a diresao sul-norte 6 impossi-

iel, devido ao fato do Tupinamb6-niio ser

um desdobramento do Guarani; 2) certas

;;6;; enfie o Kokiirna e o TuPinamb6'

qu.'rao existem com Familias da Bacia

iiutiru, especialmente no subconjunjo

onde aparece o Guarani, mostram-a exts-

t6n.iu A" outras diregOes' Em diferentes

ero."t o proto-Tupi teria tido desdobra-

fftos lr" ,etuttuiiam nas linguas e fa-

.iliu, utuuit. A expansdo foi radial' com

.'otu, prin.ipuis para o leste sobre o litoral

brasilliro; para oeste em diregdo aos An-

a.t; puru o sul atd a foz do rio da Prata'

As bicias menores seriam paulatin-amente

o.rpuaut, complexamente, em diregOes

uuriudur, decorrentes do crescimento de-

;;;;it;o, das relagSes intertribais e dos

"t"itit,.*"t. 
Estas informag6es lingiiisti-

cas, publicadas a partir de 1985' iriam

"o.ro-bo.u. 
o modelo proposto um ano an-

e Centro-Oeste Brasileiro; detalhamento

;;it"l regional; relag6es da cerdmica

pre-cabralina com os grupos etnogr6ficos'

iois at6 o momento os relacionamentos

tuis conti.t"ntes estao restritos aos Gua-

.'rii" irpinu*b6; eliminagSo do conceito
;iuplgu**i" (sem hifen), usado desdeo

PROI.IAPA, visando o reconhecimento cle

n*rot aiuintoS. Na lingtiistic4 o detalha-

irento de cada lhgua, bem como das rela-

"6es 
entre elas. Na etnobiologia e na ar-

lr.oUioiogi", principalmente o aprofun-

ffi;; d; tecnicas'de resgate e identifi-

;;.4;; vestigios biol6gicos' dos estudos

de subsistCncia e do manejo agrotlorestal'

AGENDAo H

cronologia. A
lingiiistica auxi
lia na determi-

nag6o das rotas'

affav6s da rela-

Isto permite ri-
epistemo16-
pois a lo-

calizagdo dos si-
tios garante um
mapeamento
preciso, retros-
pectivamente,

a

fornece a geogra- tagSo de sitios na Amaz6nia, no Nordeste

Vai acontecer
I A Universidade Federal de Santa Catarina vai
promover o concurso para Professor Adjunto de

Anhopologia. As inscrigSes j6 estilo abertas e en-

ceram-se no dia 28 de dezembro de 1993. Pr€-

requisito: Doutorado em Anuopologia ou em

6reas afins. lnformag6es: Departamento de Ci€n-
cias Sociais, UFSC, Telefone: (0482) 3l-9250.
Caixa Postal 476 - Campus Universitdrio.
I surap6stO preparat6rio do Congresso Inter-
nacional de Americanistas - ICA ,em Estocol-
mo (Sudcia), de 28 de junho a 2 de julho de

1994. Informagdes: CESLA - Universidade de

Vars6vi4 Zurawia 4, 00-503 Warszawa, Tele-
fones (48-2) 6253098, telex 825439 uw, fax
(48-2) 62s3170.
I I coNcunso SESI de Teses Universitdrias
(Mestrado e Doutorado) - Area de Ci€ncias Hu-
manas. Inscrig0es atd o dia 22 de dezembro de

1993. Informaq6es: Diretoria Tdcnica do Servigo

Social da Indristria, Departamento Nacional - Se-

tor Bancdrio Nort€, Q. 01, BL. C, Edificio Rober-
to Simonsen - l0'Andar, sala 1000. Brasili4 DF,
CEP: 70040-903.
I ut coNcREsSO Luso-Afro-Brasileiro de

Ci€ncias Sociais. I.C.S. Lisboa, 1994. Fundagflo

Calouste Gulbenkian, de 4 a 7 de julho de 1994.

Ao levar uma televisEo e um video
cassete para os indios Wai6pi, a equipe do

projeto "Video nas Aldeias" registra a

tourn6e que o capitdo Waiwai, chefe da

aldeia Mariry, faz por v6rias aldeias do

seu territ6rio.As emog6es e reflex6es de

um grupo indigena vendo a pr6pria ima-
gem, e a de outros indios, num aparelho

de TV s6o a t6nica deste trabalho.
Waiwai mostra as imagens de sua pri-

meira expedigSo i Brasilia para falar com

o govemo e videos sobre v6rios outos
povos indigenas brasileiros. Este docu-

nentiirio retne as reagdes e os coment6-
'io da plat6ia durante e depois d* proje-

;6es.Os indios refletem sobre a forga da

magem, a diversidade dos povos indios e

ro mesmo tempo suas semelhangas frente
o homem branco.

Este document6rio tem 18 minutos de

urag6o, vers6es em portugu€s, inglEs e

'anc6s. Vincent Carelli foi o respons6vel

ela direglo e fotografi4 enquanto Domi-
lque Gallois fez a consultoria antropol&
ica para di6logos, traduglo e roteiro. A
alizzgilo foi do Centro de Trabalho Indi-
:nista.

\ arca dos Zo'6
Os lndios Waiilpi, que conheceram os

r'C atravds da televisEo, decidem ir ao

contro destes indios rec6m-contactados
Rio Cuminapanema (norte do Par6) e

I coNCRTSSO Intemacional- "As Novas Reli-
gi6es - A expansio dos movimentos religiosos e
m6gicos. Recife, 15 a 17 de maio de 1994.
UFPE. Prazo para inscrigito: 28 de fevereiro de
1994. Informagies: Pn6-Reitoria de Extensilo
Culhral e lnterc6mbio Cientifico, Av. Morais
Rego, 1235. CEP: 50670-901, Recife, PE. Tele-
fones: (081) 271-8131 e 271-8132 (fax).

Aconteceu
I II Confer6ncia Nacional de Saride para os po-
vos Indlgenas e I Confer€ncia Estadual de Satde
para os povos indigmas. 13, 14 e 15 de outubro,
em Florian6oolis.
I Curso soLre hist6ria e Cultura Agoriana. t8 a
22 de outubro, na UFSC.
I I Encontro de Antropologia Mddica, realizado
em Salvador de 3 a 6 de novembro.
I Caminhada Conjunta dos Trabalhadorcs Ru-
rais do Estado de SP, de 3 a 8 de novembro.
Aooio CPT/SP e DETR/CUT-SP.
I Langamento do livro: "lmpeachment e papel
picado: o priblico e o privado", de Daniel M. Izi-
doro, no dia 5 de novembro. Contato: R. Nereu
Rzunos, 356/610 - Centro, Florian6polis, SC.

I Confer€ncia Nacional - Projetos Estratdgicos
Alternativos para o Brasil. Universidade de Bra-
slliq de l0 a 15 de novembro.

Antropologia Visual

document6-los. Ambos de lingua Tupi,
compartilham muitas tradig6es culturais,

mas o 2o'6 vivem hoje a experi€ncia de

contato que os Waiilpi tiveram h6 vinte
anos. Ao retornar i sua aldei4 o chefe
Waiwai comenta as imagens da viagem,

registadas por Kasipirin0, o cdmera da

aldeia. Durante a visita eles comparam

suas tecnologias, seus rituais, seus mitos e
sua hist6ria. Os 2o'6, propiciam aos visi-
tantes o reenconfo com o modo de vida e

I Semindrio "Ci€ncia e Sociedade: A Crise dos
modelos" na UFP& de 17 a 19 de novembro. "A
Antropologia e a crise dos firodelos explicativos"
foi o tema da palestra proferida no dia 19 pelo
orof" Roberto Cardoso de Oliveira.
I Mottru Intemacional de Videos Etnicos-Cul-
turais (questio indigena), organizado pela funda-

96o Mata Virgem, no periodo de 14 a 19 de de-
zembro. Contato: Gustavo Jrinior, entre 9 e 13

horas, pelos telefones (061\ 272-4640 e 274-
9215.
I O Museu de Arqueologia e Etnologia de Para-

naguri da Universidade Federal do Paran6 encer-
rou su.rs atividades do ano de 1993 no dia 17 de

dezembro, com a abertura de duas exposig6es de

longa duragio que, com nova linguagem museo-
gr6fica, mostrou como se executa, ainda no lito-
ral, o fabrico artesanal da farinha e da cachaqa. '
I O Mus., de Arqueologia e Etnologia de Para-
nagu6/UFPR, promoveu uma mesa redonda sobre
a "Pesca Artesanal da Tainha"no litoral do Para-
n6, contando com a presenga do pesquisador e

bi6logo, professor Marco Fdbio Maia, do Centro
de Estudos do Mar.
I tl Seminririo Internacional sobre Problemas
Ambientais dos Centros Urbanos - ECO URB-
S'93. De 12 a l7 de dezembro de 93, no Anhem-
bi - Sao Paulo, SP.

os conhecimentos antigos. Os Wai6pi, em

troca, levam aos 2o'6 informagOes sobre

os perigos do mundo dos brancos, que os

isolados est6o ansiosos para conhecer.

A arca dos 2o'6 6 um documentdrio de

2l minutos de durag6o, dirigido por Vin-
cent Carelli e Dominique Gallois, realizado

pelo Centro de Trabalho Indigenista em Be-

tacarn, no ano de 1993. A fotografia d de

Vincent Carelli, som e tradugEo de Domini-
que Gallois e EdigSo de Tutu Nunes.

tf0
ver, deve ser transdisciPlinar e, funda-

mentalmente, ter como substrato toda

bibliografia Produzida sobre o Tronco

Tupi. A erudigiio, n€ste caso, n6o ser6

mera frivolidade, Pois grande Parte dos

dados riteis est6o Publicados A leitura

sistem6tica de quase toda esta bibliog-

rafia, durante a Pesqulsa de mesffado so-

bre os Guarani me Permitiu concluir que

OS desdobramentos da ecologia, da demo-

grafra e das relagSes intertribais definiram

a velocidade e o caminho das exPans6es.

Estes desdobramentos , atualmente, s6 Po-

dem ser identificados Pela transdisciPlina-

ridade entre arqueologia, lingiiistica e et-

nologia. Partindo de um enfoque etnobio-

l6gico, Pude constatar que o ritmo da ex-

pans6o seria lento, sedentdrio e ndo como

o dos mon96is pelas estepes. A taxa de

crescimento e a fenologi a de muitas esPe-

cies intensamente utilizadas Pelos TuPi, tes por Jos6 Brochado'

s6 permitia o uso das plantas dePois de O prosseguimento das pesquisas extge

A determinaqdo das rotas de exPansio ciCncias em questdo Na arqueologia:
O Espirito da TV

muitos anos de cultivo.
o aprofundamento em v6rios camPos, nas

a

resulta da relaqdo entre arqueologia e lin- continuidade da Procura, localizagEo e da-

pans6o dos TuPi.
Evidenciou-se portanto, a necessidade

desde seu Ponto de chegada atd o Ponto

de partida, constatando continuidade ou

mudangas materiais. Os dados etnol6gi-

cos garantem o reconhecimento das areas

de chegada e elementos Para comParagdes

materiais e simb6licas'
A origem dos TuPi, conforme hiP6te-

ses proPostas at61970, foi em algum Pon-

to enfe o sul do Amazonas, oeste do Xin-

8U' leste do Madeira e m6dio Paraguat

Tambdm aceitam que a princiPal rota de

dispersdo dirigiu-se ao sul e, dePois, se-

guiu pelo litoral atd o norte, entrando na

Amaz6nia' Caminhos secund6rios Preen-

cheriam as bacias menores, envolvendo a

Serra Geral e alcangou o oeste amaz6nico ' Bolsa Rec6m-Mestre, Fapergs, Porto Alegre

Susnik introduz a reflexEo sobre a com-

ole*iaua" da organizagdo social, das rela-

gOes intertribais e da demografia na ex-

15 de uma revisdo deste modelo que' a meu e os Andes bolivianos. . PUC. RS
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Programas de
Pos-Graduag6o
em Antro ra Boletlns, lomals, lnformattvoslo
. IrFPR - Mestrado em Antopologia

Social
Coordenadora: Dra. Maria Cecilia So-
lheid da Costa
End. Rua General Cameiro, 460, 6o an-
dar, Univenidade Federal do Paran6,
Curitiba - PR
Telefone : (04 l) 3 62-3 03 8, ramal 224
Fa,x:(041) 2il-2791
Data das pr6ximas inscrig6es: lo se-
meste de 94

uur.lqAo - Informativo da Associaglo do
Meio Ambiente do Alto Vale do Itajai
APREMAVI, Ano III, no 6, 2o e 3o trimeshe
de 1993

Boletim subsldio do INESC - no III, outubro
de 1993

Boletim subsfdio do II\IESC - no IV, outubro
de 1993

Jornal Primeire & 0ttima - no l0 - 16131 ou-
tubro de 1993 (IBASE, ISE& FASE e IDAC -
Rio de Janeiro)
Boletim CIMI SUL - no 85, seVout 93, Slo
Paulo

Boletim Informativo CECA/SC - no Z,
maio/out 93, Amazonas
MOMENTOruFF - Informativo da Universi-
dade Federal Fluminense, no 40, oufubro de
1993

ICHAN TECOLOTL - Informativo do CIE-
SAS - Ano 3, no 36, Agosto de 1993, MCxico
PANEWA - Org6o Informativo do CIMI/RO
e CPT/RO, Ano IV - no 18, nov/dez93, Ron-
d6nia
Jornal CiGncia Hoje (SBPC), Ano VIII, no
284,285 e 286. Rio de Janeiro
Informativo Grumin, Ano I, no 2, oufubro de
1993, Rio de Janeiro
Aglo Survival para os povos indigenas. Bo-
letim de ,4.96o Urgente da Survival Intematio-
nal. Novembro de 1993.
Informativo do Centro Visilo e Imagem In-
dfgena, Brasllia 1993

Revistas, cademos, caflllhas

CADERNO CEDES - Educaglo e diferencia-
gio Cultural - indios e Negros, no 32, CE-
DES/PAPIRUS, Campinas, 1993
Caililha: Roraima - Energia e Alternativas
pera o Futuro. Conselho Indigena de Rorai-
ma e Comissio Pr6-indio de Sp, outubro de
1993

Raista MBYA GUARANI, no 17, setembro
de 1993, Assunci6n
Dados - Revista de Ci6ncias Sociais - Volu-
me36/2 - IUPERI, 1993.
DEBERT, Guita Grin. Primeira Versio - O
envelhecimento em asilos e pr6ticas profissio-
nais para uma velhice adequada" Nrimero 41,

IFCtVUnicamp, 1991.
CADERNOS AIYPED (Associagflo Nacional
de P6s-Graduaglo e Pesquisa em Educagilo),
no 4 - setembro de 1993 - e no 5 - setembro de
1993. Porto Alegre.

Livros

Universidade Necional de missiones e Edi-
torial Universitfria:
l. AMABLE, Hugo Jos€. Discursos politicos
en Escena - La construcci6n del candidato. Sd-
rie Los Tesistas. Editorial Universit6ri4 Ar-
gentin4 1993.
2. ABINSANO, RObCrtO C. MERCOST]R -
Un modelo de integraci6n. Coleg6o Contem-
poranea" Editorial Universit6ria. Argentin4
1993.

3. BARANGER, Denis. Construcci6n y an6lisis
de datos - Intoducci6n al uso de tdcnicas cuanti-
tativas en la investigaci6n social. cologdo Cate-
dra- Editorial Universitdria- posadas, lg3.
4. SOLIS, M" Esther Alonso de. Recetas para
ser,y. parecer mujer. Coleg6o Los Tesistas.
Editorial Universitdria. posadas, 1993.
5. SERO, Lliliana. Cuerpos del Tabaco - La
percepci6n del cuerpo entre las cigarreras, Co-
leg6o Los Tesistas. Editorial Univcersit6ria.
Posdas, 1993.

6. WEYREUTER, Heinrich. Ardua tue la lu-
cha - Destino de los clonos alemanes en la sel-
va. Libros de la memoria. Editorial Universi-
t6ria - UNaM, Posadas, 1992.
Teses em Educaglo - Associagio Nacional de
P6s-Graduag6o e Pesquia em Educag6o e Ins-
tituto Nacional de Estudos e pesquisas Educa-
cionais. Porto Alegre/Brasili4 I 993.
Teses em Educaglo - ABPED e INEp l99l -
Porto glegre/Brasilia I 993.
Ar\ru{Rro ANTROPOLoCTCO 91 - Edito-
ra Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1993,

Adigos

VIEIRA IILHO, Jo6o P.B. et alli. Cetoaci-
dose diabdtica em indio Krenak. Revista da
Associagdo Mddica do Brasil, volume 38, no l,
janlmar 1992. 56o Paulo.MIRI, Loretta. Esco-
la Indlgena Federal, Estadual ou Municipal?
Este 6 o problema (Legislagdo da Educagio
Escolar Indigena. Outubro de 1993. Cp 107,
69.301-970 - Boa Vist4 RR.

Teses premiadas
A Associagio Nacional de P6s-Graduag6o e
Pesquisa em Ci€ncias Sociais (Anpocs) pre-
miou quatro teses, que foram publicadas em
1993. 56o elas:
Cenas e Queixas - Um Estudo sobre Mulhe-
res, Relagdes Yiolentas e a Prdtica Feminista,
de Maria Filomena Gregori (Anpocs/paz e
Tena); Cidades: Momentos e Prrcessos - Ser-
ro e Diamantina na Formagdo do Norte Mi-
neiro no Siculo XN, de Josd Moreira de Sou-
za (Anpocs/tvlarco Zero); Politica e Politicas
de uma Energia Alternativa:O Caso do PrG
Alcool, de Maria Helena de Castro Santos
(AnpocVNotrya); e Os Dilemas do Nwo Sin-
dicalismo - Democracia e Politica em Volta
Redonda, de Wilma Mangabeira (Anpocs/Re-
lume Dumar6)

Lnr'r

Encontros
noturnos

Brtnas e Brtnarias da La-
goa da Conceigdo, de S6nia
Maluf (Editora Rosa dos
Tempos, Rio de Janeiro,
1993,187 p6ginas), 6 um es-

tudo sobre as narrativas de
bruxas contadas como hist6-
rias reais pelos moradores das

margens da Lagoa da Concei-
gao, em Florian6polis (SC). A
autora morou tr6s anos no Io-
cal, ouvindo muitas hist6rias -
que tinham como personagem
central uma figura feminina e
cheia de poder (a bruxa) - e

observando de perto a manei-
ra de viver e pensar dos "nati-
vos". Neste livro, S6nia Maluf
analisa as narrativas como um
texto cuja leiturapermitiu que
compreendesse mais sobre a
constituigiio, na comunidade,
de uma cultura de g6nero, o
campo simb6lico em que as
diferengas entre o "femini-
norre o "masculino" s6o repre-
sentadas e construidas entre
os moradores.

Cenas e
Queixas

Cenas e Queixas - Um es-
tudo sobre mulheres, relagdes
violentas e a prdticafeminis-
la, de llaria Filomena Grego-
ri @aze Tera/ANPOCS, Rio
de Janeiro, 1992,218 pilgi-
nas), analisa o discurso quei-
xoso das vitimas da guerra
conjugal - agressdo e espanca-
mento de mulheres Por seus
maridos -, assim como atraje-
t6ria de uma entidade feminis-
ta de apoio e concientizag6o,
sob um ponto de vista inova-

AN/ENTOS
dor e duplamente critico. A
obra divide-se em duas Partes,
hagando os percalgos e as limi-
tag6es do Grupo SOS Mulher,
de S5o Paulo; e examinando as

lamentagdes de 12 mulheres de

diferentes classes sociais e em
fases distintas da vida conj ugal,
cujos maridos as espancavam.
Maria Filomena, professora de
Antropologia na Unicamp,
mosfa que, ao se colocdrem no
papel de vitimas de um "outro"
a quem cabe ser ou n6o o pro-
tetor, ser ou n6o benevolente, as

agredidas est6o, de certa form4
colaborando para sua pr6pria
perpetuagio como um n6o-su-
jeito. A violOncia 6 moeda cor-
rente.

Femmes ef
Cultes

Femmes et Cultes de Pos-
session au Bresil : Les compag-
nons invisibles, de Ver6nique
Boyer-Ararijo (L'Harmattan,
Paris, 1993,287 p6ginas), ndo
se prende somente ds perspec-
tivas antropol6gicas e ensaios
sociol6gicos. V6ronique se in-

teressa particularmente pelo
movimento das mulheres nos
terreiros, pelo culto d Umban-
da e pelas relag6es de troca
sexual constituida dentro do
culto. Sua intengdo 6 mostrar
a amplitude da guena dos se-

xos e o culto i possessio pelos
caboclos dentro da sociedade
cat6lica brasileira. Seu estudo
minucioso nos revela a troca
de figuras estereotipadas,
substituig6es imaginririas que
adomam um mundo compos-
to essencialmente de palavras
por palavras. A oposigdo entre
os terreiros que, congregam as

mulheres, com o exterior, a
rua dos homens circulando
entre performances disparata-
das comandam a substituigiio
do homem real, a impossibili-
dade e a insufici€ncia de uma
masculinidade ideal.

lrx oratt
xtuon s.
t,,ur.rlul.^

Travesti
Travesti-Alnvengdodo

Feminino, de H6lio Silva
(Editora Relume Dumarii Rio
de Janeiro, 1 993, 1 76p.), tenta
retirar o debate do gueto e do
dominio exclusivo de vilrias
organizag6es homossexuais,
ONGs e particularmente da
Astral (Associagdo de Traves-
tis e Liberados), dirigida
atualmente por Jovana Baby.
A luta pelos direitos dos tra-
vestis vem sendo conduzida
por m6os bravas e a obra des-
tina-se aos leigos, contendo
pouca informagio para o pri-
blico especializado, ji intimo
desse univeno.

O autor tenta compartilhar
com um priblico maior sua vi-
v6ncia com os travestis da
Lapa e levantar algumas hipG
teses e cogitag6es para ali-
mentar um debate sobre o

tema. A partir do testemunho
do autor, dessa etnografia, s6o
revelados alguns flagrantes
do cotidiano do travesti, de
forma que sua dimensSo hu-
manq su:rs contradigdes, per-
plexidades, a nobrezae a mi-
s6ria de sua condigdo che-
guem atd o leitor, niio destitui-
dos de sensualidade, sexuali-
dade, humor e ironia, mas in-
tegrados a tais tragos mais visi-
veis, evitando a caricatura e o
pitoresco. A apresentagdodo li-
wo i feita por Cnivio Velho.

Medo do
Feitigo

Medo do Feitigo: relagdes
entre magia e poder no Brasil,
de Ivonne Maggie (Arquivo
Nacional, Rio de Janeiro ,7992,
292 piginzs). pretende investi-
gar as relagdes entre a crenga na
magia maldfica e ben6fic4 as

acusag6es de feitigaria e charla-
tanismo e os mecanismos so-
ciais reguladores dessas acusa-
g6es. A crenga na magia e na
capacidade de produzir malefi-
cios por meios ocultos e sobre-
naturais 6 bastante generaliza-
da no Brasil desde os tempos
coloniais. O livro procura res-
ponder as seguintes perguntas:

Que crenga 6 essa? Quais os
mecanismos reguladores das
acusag6es? O que significa a
crenga na feitigaria na socieda-
de carioca republicana e con-
tempor6nea? Que tipo de domi-
nag6o simb6lica e de resist€n-
cia i dominagSo foi possivel
diante do recrudescimento das
acusagdes de feitigaria no pe-
riodo que se estende de 1890 a
1986 no Rio de Janeiro? Medo
do Feitigo foi agraciado com o
Prdmio Arquivo Nacional de
Pesquisanoanode 1991.

Ia

. UFRJ/MUSEU - Programa de p6s-

Graduagio em Antopologia Social
Mestado e Doutorado
Coordenador: Dr. Luiz Fernando Dias
Duarte
End: Museu Nacional, UFRJ, Depto.
de Antropologia, Quinta da Boa Vist4
56o Crist6vflo, Rio de Janeiro, RI
CEP:20.940-040
Telefone: (021) 284-9642
Fa,x:(021) 2544320

. USP - Programa de P6s-Graduaglo em
Antopologia Social
Coordenador: Dr. Josd Guilhemre Can-
tor Magnani
End: Av. Luciano Gualberto, 315, Ci-
dade Universit6ria - USp, Sxo paulo -
SP

CEP:05580-900
Telefone: (01l) 2l l-2lz2,ramal 574
Fax: (01 l) 8154272
Data das pr6ximas inscrigOes: 17 a 28
dejaneiro/94

. PUC-SP - Programa de P6s-Gradua-

969 em Ci6ncias Sociais
Mestado e Doutorado
Coordenador: Dr. Edgard Assis de
Carvalho
End: Rua Monte Alegre, 984, Pontifi-
cia Universidade Cat6lica , Perdizes,
56o Paulo - SP
CEP:05014
Telefone: (01l) 236-0211, ramais
206/207
Fax: (01 l> 872-2413
inscrig6es de 3 a 12 de novembro/93 e
selegOes de22a30 de dezembro/93

o UFRGS - Programa de p6s-Graduagflo

ern Antropologia Social
Coordenador: Dr. Ari pedro Oro
End: Av. Bento Gongalves, 9.500, por-
to Alegre - RS
CEP:91540-000
Telefone: (051) 336-3699, ramal 663g
Fa<: (051) 336-3699
lnscrigOes: d partir de 15 de outubro 9318

QUEIXAS
l}r cror&r rln trllrnnl^Arfut.. ritt/koh*ua

CENAS
E

MsilPltEilil(tci

n s Cadernos de Campo dot *:i"#l:::#;lt
sas sobre os italianos do Rio Gran-
de do Sul,est6o sendo publicados
pela Universidade de Caxias do
Sul (RS). As fontes destas pesqui-
sas servirarn como dados impor-
tantes para a publicagto de Italia-
nos e Garichos, hoje um dos cl6ssi-
cos da bibliografia sobre a imigra-
96o de italianos dentro do Brasil.
O liuo foi langado na segunda
quinzena de dezembro, na sede da
Academia de Letras daBahia
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