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OBJETIVOS Fornecer aos alunos conhecimentos etnológicos sobre as sociedades 

indígenas que contemporaneamente habitam no Brasil. Além disso, 

oportunizar aos mesmos o contato com a bibliografia existente sobre 

estruturalismo, pensamento dual, etnologia e história, natureza e cultura, 

tempo e espaço de certas sociedades indígenas pesquisadas nas ultimas 

décadas. 

EMENTA Etnologia Indígena. Contribuição do pensamento etnológico brasileiro à 

antropologia mundial no século vinte. Estruturalismo, pensamento dual, 

etnologia e história, natureza e cultura, pensamento selvagem e pensamento 

científico. Cosmologia, ecologia simbólica, mitos, rituais. Xamanismo, 

sociedade, natureza, sobrenatureza. Corpo, saúde, doença e feitiçaria. 

Organização social do espaço, bacia hidrográfica, território, aldeias, 

acampamentos. Poder espiritual, poder político, aliança, sociedade nacional. 

PROGRAMA Unidade I – Etnologia e História, Estrutura e História, Sincronia e 

Diacronia 

– etnologia e historia; 

– Estrutura e História; 

– Sistema e evento; 

– Sincronia e Diacronia 

 

Unidade II – A Contribuição de Claude Lévi-Strauss à Etnologia 

Indígena Brasileira 

 – contribuição de etnógrafos e etnólogos estrangeiros à etnologia brasileira; 
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– natureza e cultura; 

– sistema de reciprocidade; 

– estruturas diádicas e triádicas; 

– Jê-Bororo; 

– pensamento selvagem e civilizado; 

– sistema totêmico e sistema anímico; 

– pensamento mitológico; 

 

Unidade III – Ciência, Ecologia e Xamanismo: cultura, natureza e 

sobrenatureza 

– cosmologia; 

– ecologia e território; 

– sistema totêmico versus sistema anímico; 

– ritual e sacrifício; 

– cultura, natureza e sobrenatureza; 

– perspectivismo e cálculo selvagem; 

 

Unidade IV – Jê Centrais, Setentrionais e Bororo 

– estudos Jê; 

– cosmologia; 

– organização social; 

– sistema de metades; 

– resistência e adaptação; 

 

Unidade V – Jê Meridionais 

– cosmologia e mitologia; 

– Ritual do Kiki; 

– política e parentesco; 

– xamanismo e pentecostalismo; 

– organização social; 

– território e bacias hidrográficas; 

 

Unidade VI – Guarani e Xetá 

– cosmologia guarani; 

– organização social; 

– terra sem mal; 

– território e bacias hidrográficas; 
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Unidade VII – Guarani-Missioneiro, Charrua e Minuano: índios 

remanescentes no sul do Brasil 

– remanescente; 

– índios e brancos; 

– cosmologia e organização social; 

– memória e cotidiano; 

– território e banda oriental; 

– movimentos indigenistas em “terras sem índios”; 

 

BIBLIOGRAFIA  Unidade I – Etnologia e História, Estrutura e História, Sincronia 

e Diacronia 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. O Mármore e a Murta: sobre a inconstância 

da alma selvagem. In: Revista de Antropologia, São Paulo, USP, v.35, 

p.21-74, 1992. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Vingança e Temporalidade: Os 

Tupinambás. In: Anuário Antropológico 85. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1986, p.57-78. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma História Indígena. In: 

História dos Índios no Brasil. São Paulo: FAPESP/SMC, Companhia das 

Letras, 1992, p. 9-24. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. História e Etnologia. In: Antropologia 

Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O Campo da Antropologia. In: Antropologia 

Estrutural II. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 1976. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Totemismo Hoje. São Paulo: Abril 

Cultural/Coleção “Os Pensadores”, 1976. 

SAHLINS, Marshall. Cultura e Razão Prática: dois paradigmas da teoria 

antropológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

[1985]2003. 

SAHLINS, Marshall. O “Pessimismo Sentimental” e a Experiência 

Etnográfica: Por que a cultura não é um objeto em via de extinção (Parte 1). 

Rio de Janeiro: Mana, v. 3, n. 1, Abril 1997, p. 41-73. 

 

Unidade II – A Contribuição de Claude Lévi-Strauss à Etnologia 

Indígena Brasileira 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Etnologia Brasileira. In: MICELI (Org.) O 

que ler na ciência social brasileira. São Paulo: Sumaré: ANPOCS; Brasília, 

DF: CAPES, 1999. 

GOLDMAN, Marcio. Lévi-Strauss e os sentidos da História. São Paulo: 

Revista de Antropologia, 1999. 

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  As Estruturas  Elementares  do  
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Parentesco .  Pe t rópol i s :  Vozes ,  1982.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Antropologia  Estrutural .  Rio  de  

Jane i ro :  Tempo Bras i le i ro ,  1996.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Tristes  Trópicos .  São  Paulo :  

Companhia  das  Let ra s ,  1996.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Totemismo Hoje .  São  Paulo :  

Abri l  Cul tura l /Coleção  “Os  Pensadores” ,  1976.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Pensamento Selvagem .  

Campinas :  Papi rus ,  1989.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  O Cru e  o  Cozido  (Mi to lógicas  

1) .  São  Paulo :  Cosac  & Nai fy,  2004,  p .  57 -106.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Do Mel  às  Cinzas .  São  Paulo :  

Cosac  Nai fy ,  2004.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  l ’Or ig ine  des  manières  de  table .  

Par i s  :  P lon ,  1968 .  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  L’Homme Nu .  Par i s  :  P lon ,  1971.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  De Perto  e  de  Longe  ( en t revis tas  

a  Didier  Er ibon) .  Rio  de  Jane i ro :  Nova  Fronte i ra ,  1990.  

LÉVI-ST RAUSS,  Claude .  Lévi -Strauss  nos  90  vol tas  ao  

passado .  Rio  de  Jane i ro :  Mana,  v .  4 ,  1998 .  

LIMA,  Tânia  Sto l ze .  O pássaro  de  fogo .  São  Paulo :  Revis ta  

de  Ant ropologi a ,  1999.  

SOUZA,  Marce la  Coelho  de ,  FAUSTO,  Car los .  

Reconquis tando o  campo perdido:  o  que  Lévi -St rauss  deve  

aos  amer índ ios .  Revi s ta  de  Antropologia ,  São  Paulo ,  USP,  

2004,  v.  47 ,  n .  01 ,  p .  87 -131 .  

 

Unidade III – Ciência, Ecologia e Xamanismo: cultura, natureza e 

sobrenatureza 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Os Pronomes Cosmológicos e o 

Perspectivismo Ameríndio. Mana. Rio de Janeiro: Volume 2, n. 2, 1996, p. 

115-144. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. O Nativo Relativo. Rio de Janeiro: Mana, 

v. 8, 2002. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. A Fabricação do Corpo na Sociedade 

Xinguana. In: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de (Org.). Sociedades 

Indígenas & Indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1987, 

p.31-39. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Araweté: os deuses canibais. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1986. 

CHAUMEIL, Jean-Pierre. Voir Savoir Pouvoir – Le Chamanisme chez les 

Yagua de l’Amazonie péruvienne. Genéve : Georg Editeur, 2000. 

CRÉPEAU, Robert R. A Prática do Xamanismo entre os Kaingang do Brasil 

Meridional: uma breve comparação com o xamanismo Bororo. In: 
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Horizontes Antropológicos. Arqueologia e Sociedades Tradicionais. 

Porto Alegre: UFRGS; PPGAS, n. 18, 2002, p. 113-129. 

CRÉPEAU, Robert R. Le Chamane Achuar – thérapeutique et sócio-

politique. In : CRÉPEAU, Robert R. Montréal: Canada, Recherches 

Amérindiennes au Québec, v. XVIII, N° 2-3, 1988, p. 101-114. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Pontos de Vista sobre a Floresta 

Amazônica : xamanismo e tradução. In : Mana 4(1), 1998, p. 7-22. 

DESCOLA, Philippe. Par-delà nature et culture. Éditious Gallimard, 2005. 

DESCOLA, Philippe. Genealogia de Objetos e Antropologia da 

Objetivação. In: Revista Horizontes Antropológico, n° 18, 2002, p. 93-

112. 

DESCOLA, Philippe. Estrutura ou Sentimento: a relação com o animal na 

Amazônia. In: Mana, 4(1), 1998, p. 23-45. 

DESCOLA, Philippe. Ecologia e Cosmologia. In: CASTRO, Edna, 

PINTON, Florence. Faces do Trópico Úmido: conceitos e novas questões 

sobre desenvolvimento e meio ambiente. Belém: CEJUP: UFPA-NAEA, 

1997, p. 243-261. 

GIANNINI, Isabelle Vidal. Os Índios e suas Relações com a Natureza. In: 

GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios no Brasil. Brasília: MEC, 1994, p. 

145-152. 

LANGDON, Esther Jean Matteson. Xamanismo no Brasil. Florianópolis, 

Editora da UFSC, 1996. 

POSEY, D. A. Manejo da Floresta Secundária, Capoeiras, Campos e 

Cerrados (Kayapó). In: RIBEIRO, Berta (Org.). Suma Etnológica 

Brasileira 1 – Etnobiologia. Petrópolis: Vozes/FINEP, 1987, p. 173-188. 

SEEGER, Anthony, DA MATTA, Roberto, CASTRO, Eduardo Viveiros de. 

A Construção da Pessoa nas Sociedades Indígenas Brasileiras. In: 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco (Org.). Sociedades Indígenas & 

Indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1987, p. 11-29. 

SEEGER, Anthony. Pesquisa de Campo: uma criança no mundo. In: Os 

Índios e Nós. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p. 25-40. 

 

Unidade IV –  Jê Centrai s ,  Setent r ionais  e  Bororo  

CROCKER, Jon Christopher. Las reflexiones del si. In: LÉVI-STRAUSS, 

Claude (org.). La identidad. Madrid: Petrel, 1981 [1977], p. 175-205. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Les Études Gé. In: Claude Lévi-Strauss (et 

alii), La Remontée de l’Amazone: Anthropologie et Histoire des Sociétés 

Amazoniennes. L’Homme, 126-128. 1993, p. 7-11. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Amazônia – Etnologia e História 

Indígena. São Paulo: Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da 

USP/FAPESP, 1993, p. 43-66. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1996. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das 
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MAYBURY-LEWIS, David. A Sociedade Xavante. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1984. 

MAYBURY-LEWIS, David (org.) Introduction. In: Dialetical societies: the 

Ge and Bororo of Central Brazil. Cambridge: Harvard University Press, 

1979, p. 1-14. 

SEEGER, Anthony. Os Índios e Nós. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1980. 
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CASTRO,  Eduardo Vivei ros  de ,  CUNHA, Manuela  Carne i ro  

da .  Amazônia  –  Etno logia  e  Histór ia  Indígena .  São  Paulo :  

Núcleo  de  His tór i a  Indígena  e  do  Indigenismo  da  

USP/FAPESP,  1993,  p .  43 -66.  

 

Unidade V –  Jê Meridionais  

BALDUS,  Herber t .  O Cul to  aos  mor tos  ent re  os  Kaingang 

de  Pa lmas .  Ensaios  de  Etnologia  Bras i l e ira .  São  Paulo :  

Companhia  Edi tora  Nacional ,  1979 .  

ALMEIDA,  Ledson Kur tz  de .  Anál i se  Antropológica  das  
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na  Cosmologia  e  Dual i smo .  F lor ianópol i s :  UFSC ,  2004 .  

Tese  (Doutorado em Ant ropologia  Socia l ) .  Programa de  

Pós -Graduação ,  Univers idade  Federa l  de  Santa  Catar ina ,  
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CRÉPEAU, Robert R. Le chamane croit-il vraiment à sés manipulations et à 

leurs fondements intellectuels? Canadá: Recherches Amérindiennes au 

Québec, v. XXVII, n° 3-4, 1997. 

CRÉPEAU, Robert R. Mito e Ritual entre os Índios Kaingang do Brasil 

Meridional. In: Horizontes Antropológicos. Sociedades Indígenas. Porto 

Alegre: UFRGS; PPGAS, n. 6, 1997C, p. 173-186. 

D’ANGELIS, Wilmar, VEIGA, Juracilda. Em que crêem os Kaingang? 

religião, dominação e identidade. In: PREZIA, Benedito (et alii). Kaingang: 

confronto cultural e identidade étnica. 1994, p. 99-109. 

FACHEL,  José  Fraga .  Monge João Mar ia  –  Recusa  dos  

Exclu ídos .  Por to  Alegre :  F lor ianópol i s :  E di tora  da  UFRGS 

e  UFSC,  1995.  
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Kaingang :  uma anál i se  e tnológica .  São  Paulo :  USP,  2003 .  

Tese  (Doutorado em Ant ropologia  Socia l ) .  Programa de  

Pós -Graduação ,  Univers idade  de  São Paulo ,  2003.  

FREITAS,  Ana E l i sa  de  Cas t ro .  Mrũr Kykre  ― A Cul tura  

do Cipó:  t e r r i tor ia l idades  Kaingang na  margem les te  do  

Lago Guaíba ,  Por to  Alegre ,  RS .  Por to  Alegre :  PPGAS -

UFRGS (Tese  de  Dou torado) ,  2005 .  

HAVERROTH,  Moaci r .  Anál i se  da  e tnotaxonomia  ka ingang  

das  formas  de  vida  vegeta i s .  In :  TOMMASIN O,  Kimiye ,  
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MOTA, Lúcio  Tadeu,  NOELLI,  Francisco  S .  (Orgs . ) .  Novas  

Contr ibuições  aos  Estudos  Interdi sc ipl inares  dos  
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LAROQUE,  Luís  Fernando da  Si lva .  Lideranças  Kaingang  
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Unicamp,  1993.  

ROSA,  Rogér io  Reus  Gonçalves  da .  “ Os Kujà  São  
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ROSA,  Rogér io  Reus  Gonçalves  da .  A r í tmica  da  lua  na  lu ta  
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MOTA,  Lúcio  Tadeu,  NOELLI,  Francisco  S .  (Orgs . ) .  Novas  

Contr ibuições  aos  Estudos  Interdi sc ipl inares  dos  
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SANTOS,  Si lvio  Coe lho  dos .  Índios  e  Brancos  no Sul  do  

Bras i l .  Por to  Alegre :  Movimento ,  1987.  

S ILVA,  Sérgio  Bapt i s ta  da .  Nomes  e  per formances :  

fabr icando corpos  kaingang .  In :  S ILVEIRA,  Ela ine  da ,  

OLIVEIRA,  Lize te  Dias  de .   Etnoconhecimento  e  Saúde  

dos  Povos  Indígenas  do RS .  Canoas :  Edi tora  da  Ulbra ,  

2005,  p .  89 -100.  
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Antropológicos .  Arqueologia  e  Sociedades  Tradic ionais .  
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TORAL, André Amaral de. Ẽg Jamẽn Kỹ Mũ (Textos Kanhgág). Brasília: 

APBKG/Dka Áutria/MEC/PNUD, 1997. 

VEIGA, Juracilda. Organização Social e Cosmovisão Kaingang: uma 
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WIIK, Flavio Braune. Christianity Converted: an ethnographic analysis of 

the Xokleng Laklanõ Indians and the transformations resulting from their 
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Guarani-Mbyá. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1996. 
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