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vocal)11lário. O A. concluiu o seu trabalho anexando~lhe excelente cole
ção de textos g11aranis em prosa e , ,erso. Tendo em vista as finalidades 
elo A., é lle tôela j11stiça c111e se lo11ve o esfôrço despendido e o c11idado 
co111 c1ue se l1()ll\"e nc) J)re1)aro de s11a obra alla111ente conscie11ciosa, e 111ui
tíssi1110 t'1til. 

Plínio Ayrosa 

PL1~"10 1\ 1·RoSA: Apo1zlc1nze1ztos pl1ra a Bibliografia da Li11.gua tupi-gua-
11i. 2a. edição, re, 1isla e att1alizada. 261 J)ágs. Boleti1n 11.º 69 da 
Fact1ldade ele Filosofia, Ciê11cias e Letras eia Universiclade de 
São Pat1lo, n.º 28 ele "Etnografia e Tt1pi-Gt1arani''. São Paulo, 1954. 

E111 c111111)ri111c11to a auto- cleter111inação ele recensear a caela decênio 
tôclas as J)t1blicações versa11eio as1)ectos diversos do tupi-guarani, o J)rof. 

,. Plí11io .<\~·rosa, catedrático ela Calleira de Et11ografia e Li11gua tupi-guarani 
d [l Facultiade <.ie Filosofia, Cit '.ncias e Letras eia U11i,1 ersidade de São Pau
lo, cle11 ú J)Ul)liciclade a 2a. ecliçã<) de>s se11s 111ag11íf'icos "1\pontan1entos". 
E111l)ora sob cliversos asr)cclt1s n111ito 111ais sintética que a la. edição (p. 
ex. faltan1 tciclas as esta111pas; a ciescriçao bí})liográfica das ol)ras foi scn
si, ·eln1e11te r cdt1zicla; etc.), esta 110,1fl obra é, indubitàvcl111cr1te, r1111ito Slll)e~ 
rior ú ele 1943, llada a i11cll1são dos est11lif>S relati, 1os ac>s div·erso s <lialc·t<)s <l:1 
fa111ília ttll)i-guarani, be111 cc,1110 devido ao arrola111e11to (ie granclc nún1cro 
de 111an11scritos "citados por a11tf>res dignos de · confianç,1", as1)ectos êstes 
a11sentes na<1t1ela edição. Aliás, as características da 2a. edição dos " ... \pon
ta111entos'', J)rincipal111ente no qt1e ela clifere da la., estão ex1)lícitas nas 
seg11i11tes J)alav'ras JJref l:\\~iais do autor: "Nesta 2a. edição ele nossos AJJOn
ta111e1iios, proct1ra111os att1alizar o registro das p11blicações ar)areci<las nos 
últi111os clez anos; sintetizar, ao 111áxin10, a reelação dos verl)etes; anotar 
os est11dos relativos aos dialetos ele n11n1erosos gri.1pos a1neríndios tupi
g11ara11i e, t'i11aln1e11te, 1nenc .ic>nar os 111a1111scritos citacl<>S l)C>r atttores clig-
11os de confiança. Verão os leitores, por isso, que suprin1i111os a (lescri
çâo bibliográ.fica das oJJras arroladias 11a. la. ecl., cor110 s11pri111in1os, 
ta111bén1, co111 raras exceções, o non1e e o enderêço dos impressores · ot1 
editores''. 

A síntese feita na redação (los verbetes, ao nosso ver, en1 nada pre~ 
juclica a obra, pois as i11dicações bibliográficas satisf aze111 plena111ente 
pel,l sua exaticlão. Das notas críticas qt1e acon1panl1a, 1a111 os verbetes na 
la. eclição, o Prof. Plínio Ayrosa, en1 atitude que se nos afigura das 111ais 
justas, co11servou apenas o quanto re1)utou ser de 11tilida<le aos cons11len
tes, "postos de 111argen1 q11aísq11er preocupações de orde111 pessoal'', ne1n 
se111J)re at1sentes naq11ela edição. 

A publicação desta nova edição elos "Apo11ta111entos })ara a Bibliogra
fia ela Líng11a tt1pi-guarani'', a 111ais ficledigna sisten1atização de todo o 
material existente sôbre o ass11nto (contém 926 verbetes) '\'em, oport11na
rnente, solt1cionar un1 dos 111ais difíceis prol~le111as con1 que se defrontam 
os est11diosos: a falta de inforn1es bibliográficos. 

Carlos Drizmond 

E~11LIO \VILLE:VIS: Brasil. Período i11dige11a. 110 págs. Programa de His
tória da An1érica. lnstitt1to Pana111ericano de Geografia e Histé>ria. 
l\-Iéxico, 1953. 

f.ste trabalho foi organizado a fin1 de oferecer aos leitores u111a visão 
do Brasil no período indigena, aprese11tando os principais problemas com 
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que o estudioso depara ao procurar u111 conl1ecimento das cultt1ras pré
colcl1nbianas e t1ma bibliografia qt1e sirva de orientação. Para alcançar 
êsse ol)jetivo o A. ordenou os problemas em ten1as, elos qt1ais 31 dizem 
respeito à pré-história e 45 às cultt1ras inciígenas recentes. Entre os te-
111as e a bibliografia há un1 co111entário e111 q11e se indican1 os prc>ble111as 
consicleraclos fu11da111e11tais. 

Os te111as detlicados à pré-história ref erer11-se: 1) aos sambaqt1is, i11-
dica11do cor110 principais prol)lemas os refere11tes à sua artificialiclacle ou 
11ão, l1abitantes, característicos físicos dos crâ11ios e classificação das fa
ses ct1lt11rais; 2') às ca, ,er11as ele l\:Ii11as Gerais, aJ)rese11tando co1110 qt1es
tões f11ndan1e11tais as ligadas aos caracteres físicos dos fósseis, ao n1aterial 
lítico e11contrado e ao "Ho111e111 lios Confins''; e 3) à cerâ111ica ela l)acia a111a
z<111ica, c1ue \\'iller11s classifica e111 c1t1atro fases cultt1rais segui1clo os caracte 
rísticos dos difere11tes achados, cl1an1ando a ate11ção para os proble1nas de 
orige11s, re]açôes e11lre essas áreas, difere11tes fases de u1na 111es1na área e 
ft1nções llos sítios arc111eológicos escavallos. 

Os te1nas s<'>bre as IJopulaçc3es recentes estão agr11pados en1 áreas ct1l
turais, seg11ndo a classificação de l\1t1rdock . Assin1, os indíge11as Lrasi
leiros são aprese11ta clos co1110 perte11cendo a 12 áreas distintas, das c1t1ais 
são j11clica tlas as características gerais ela cultL1ra, segL1i11rlo-se as "ct1l
t11rns tribais c111e, ú base <lrJs cla clos en11)íricos coll1íclos até agora, pode1n 
ser consideraclas reJ)resentativas''. 

Não resta clt'1vi(la de c1ue o objetivo J}roposto - dar t1111a \'isão elo 
11rasil 110 l)eríc)clo inclígc11a - foi alcançado, c111er J)elos J)rolJle111as ressal
tados e le, 1antados, c1t1er J}ela extensa bibliografia indicada J)ara o seu 
estt1do. 

Re11alo Jarclim ,llore ira 

L. L. BERNARD: La Socio loyí a e11 los Eslct(fos ll11iclos, 1900-1D50. IX+ 
85 págs. J=>t1l)licaciones de la Ofici11a <ÍC t:iencias Socialcs. Cnión 
Pa11a1r1erica11a. \\ Tasl1ingto11, 1952. 

O .-\. r11ostra co1110, 110s l~stauos U11itlos, a })reocupação e o trata111er1-
to tios "probJe111as (le lleli11(Jtiê11cia, 111iséria, i111igração, , 1icla 11as coleti,·i
clades url JaI!as e rurais, organização de far11ilia e for111as ele associação 
religio sa e d e gru1)os soc iais" 1Jro1Jiciara111 a forn1ação e o desen, 1 olvi-
111e11to de difere11tcs oricnlaçôcs 11a soci<)logia a111erica11a. 

Der)ois <ie exa111i11ar cacla t1111a clessas orientações, relacio11a11do-as 
co111 ()s 1J1·o])le111as e co11flitos ela sociedade a111ericana, é J)e11a que, ao 
,itJorclar o tlesc 11YolYi111c11to lia a11LrorJolog ia c t1ltt1rul e os at1tores c1ue cstu 
darr1 (.>S prol)le111a~ ele " i11terver 1çao social", JJasse a fazer l1istória elas 
icléias. l\.. ex.iste11ci:1 ele clois JJr i11cí1Jios cxJ}licali,·os 11a ordc11ação tla ex
posição afeta a SLta t111iclalle e pucleria pre jt1llicar a sua inler1çào d e cli
\'Ltlgaçüo J)ara o l)ttl)Iico lati110-a111erica r10. lsto, se 11::io 110s le11Jbrasse
n1os do alto i11teressc c1t1e aJ)í'ese 11taria L1111a a11álise <las co11dições sociais 
qt1c estiJJ 1 uln111 a c111ergc11ci a ele JJrcocu1)ações l)la11ifica cloras e111 lleler-
111ir1atlas co 11d içôe s lle <ixíste11cia social, seja J)ara a sociologia, seja para 
os i11tclect 11ais lati11c)-a1nerica11os, 11clas co ncliçõ es eco11ô111icas, sociais e 
políticas vigentes e111 seus l)a ís es . 

O tralJall10 co11lé111 ai11clrt "t1111a lista das ol1ras ela sc>ciologia 11orte
fl111er icar 1a qt1e JJO(Je111 ser crJ11sidcradas l)ásicas", t,asta11le útil !)ara c1t1ern 
cleseje co11hccer a cvc)lt1ção clH sociologia nesse país. A sua 1)ri11ci1)al i111-
JJortà11cja, no er1tanlo, está 110s ele111cntc>s qlle for11ec e para e11carar o ue
sen volvi111e11to da S<>ciedalie e ela socioll1gia 11orte-a111ericanas. 

Renalo Jai·di111 Moreira 


