
Seminário Permanente de História e 
Arqueologia da Mesoamérica e Andes 

 
 

Cientes da exigüidade de especialistas brasileiros em arqueologia, 
antropologia ou história dos povos indígenas mesoamericanos e andinos, os 
integrantes do CEMA-USP vêm juntando esforços com o objetivo de implementar 
em nosso país um centro que reúna tais especialistas, visando não só aprimorar os 
trabalhos em andamento, mas também facilitar e ampliar a formação acadêmica de 
futuros pesquisadores da América indígena. 

Além de colóquios anuais que já vêm sendo realizados desde 2002, 
começaremos neste ano a organizar seminários mensais que terão por objetivo 
principal discutir as metodologias de trabalho empregadas nos estudos das fontes 
escritas e materiais originárias dessas duas regiões culturais. Para isso, estamos 
propondo que durante esses encontros sejam analisados alguns textos 
historiográficos que abordem tal problemática. Complementarmente, nos 
debruçaremos sobre algumas dessas fontes para nos defrontarmos diretamente 
com alguns dos problemas metodológicos enfrentados pelo pesquisador que 
trabalha com essa variada documentação. 

Os seminários serão realizados nas segundas terças-feiras de cada mês (com 
exceção das sessões de julho e outubro) das 17h00 às 19h30 nas dependências do 
Departamento de História da FFLCH da USP (nos encontraremos na entrada da 
sala de vídeo e iremos para uma sala de aula que esteja disponível). Os 
interessados em participar devem ler os textos com antecedência e comparecer ao 
local nos dias e horários previstos. O primeiro texto (da sessão do dia 11 de maio) 
encontra-se disponível no Xerox do Sr. Luis (Depto. de História da FFLCH), na 
pasta de textos de seminários da Profª. Janice Theodoro, curso de América 
Colonial I. No primeiro encontro iremos discutir sobre a melhor forma de tornar 
disponível os outros textos programados. 
 
As leituras propostas inicialmente são: 
 
• 11 de maio 
NAVARRETE LINARES, Federico. Las fuentes indígenas: más allá de la 
dicotomía entre historia y mito. Texto datilografado. São Paulo: Centro Virtual de 
Estudos Humanísticos. 
 
• 08 de junho 
SAHAGÚN, Bernardino de. Coloquios y doctrina cristiana. Edición facsimilar. 
introdução, paleografia, tradução do nahuatl e notas de Miguel León-Portilla. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. 
 



• 06 de julho 
BROTHERSTON, Gordon. El lenguaje y sus modalidades. In: La América indígena en 
su literatura: los libros del Cuarto Mundo. tradução Teresa Ortega Guerrero e 
Mónica Utrilla, México: Fondo de Cultura Económica, 1997. pp. 69-118. (Sección de 
Obras de Historia) 
 
• 10 de agosto 
Códice Vaticano A. 3738 - Religión, costumbres e historia de los antiguos 
mexicanos. introdução e comentários Ferdinand Anders e Maarten Jansen, Áustria: 
Akademische Druck-und Verlagsanstalt & México: Fondo de Cultura Económica, 
1996 (Códices Mexicanos). 
Códice Borbónico. El libro del cihuacoatl. Honenaje para el año del fuego nuevo. 
introdução e comentários Ferdinand Anders e outros, Áustria: Akademische 
Druck-und Verlagsanstalt & México: Fondo de Cultura Económica, 1991 (Códices 
Mexicanos). 
 
• 14 de setembro 
ADORNO, Rolena. Guaman Poma y su crónica ilustrada del Perú colonial: un 
siglo de investigaciones hacia una nueva era de lectura. 
http://www.kb.dk/elib/mss/poma/presentation/index.htm 
 
• 19 de outubro 
GUAMÁN POMA DE AYALA, Felipe. El primer nueva corónica y buen 
gobierno. México: Fondo de Cultura Económica, 3 vols., 1993. 
 
• 09 de novembro  
LÓPEZ-AUSTIN, Alfredo. Tamoanchan: su doble caráter, ámbitos divinos, ámbitos 
humanos. In Tamoachan e Tlalocan. México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 
pp. 45-101. 
 
• 14 de dezembro 
Exercício de análise comparativa de representações de Tamoanchan em códices 
pictoglíficos (Aubin, Magliabechiano, Tudela, Borgia, Boturini, Fejérváry-Mayer, 
Vaticano A, Nuttall, Madrid e Laud) 


