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Estas notas nao tem outro objetivo senao o de tornar conhecidas 
duas interessantes pe9as de ceramica existentes no Museu 
da Fac. de Filosofia, da Universidade de Sao Paulo. Uma delas e 
representada por um bocal de vaso, o qual supomos, servida para o 
prepare de bebidas. Por suas caractensticas nao deixa duvida que 
6 elemento cultural pertencente aos antigos tupi-guaranis litoraneos. 
Foi encontrada na Praia Grande, Estado de Sao Paulo, pelo Dr. 
Plinio Ayrosa, em 1935. A outra, suporte para panelas(?), e prove- 
niente da Ilha de Marajd, e somente ha pouco passou a integrar as 
cole^es de nosso Museu, grafts ^ gentil oferta do Exmo. Snr. Dr. 
Ademar de Barros, Governador do Estado. 

Estando presentemente interessado no estudo da ceramica tupi- 
guaranl, tivemos oportunidade de examinar as cole95es arqueologicas 
gertencentes ao Museu Nacional do Rio de Janeiro e ao Museu Pau- 

sta. Nao encontramos, entre as pe9as classificadas como tupi-gua- 
ranis, um vaso sequer tendo bocal similar ao existente em nosso 
Museu. Na literatura consultada tambem nao nos foi possivel coligir 
informes para uma perfeita identifica9ao da pe9a, pois todos os 
obj^tos descritos ou representados, (urnas funerdrias, panelas, reci- 
pientes diversos), dao a impressao de ter bocal diferente. Todavia, 
em algumas gravuras que se encontram nas obras de Plans Staden e 
Thevet, ha vasos cujos bocais em muito se assemelham ao que esta- 
mos estudando. 

Na cole9ao de ceramica tupi-guarani do "Museu Julio de Casti- 
Iho'' do Rio Grande do Sul, afigura-se-nos tambem nao existir pe9a 
igual, pois Antonio Serrano (1) que estudou os principais exem- 
plares da referida cole9ao, nao descreveu nem representou vaso al- 
gum com bocal andlogo. 

Em excelente artigo. Max Schmidt (2) estudou as pe9as de ce- 
ramica tupi-guarani que se encontram no "Museo de la Sociedad 
Cientifica del Paraguay". Embora seja trabalho dos mais alentados 
sobre o assunto, nao deparamos, nem na descri9ao das pe9as, nem 
nas fotografias publicadas, nada que se assemelhe ao bocal em ques- 
tao o mesmo, podemos dizer, ocorre no conhecido trabalho de 
Metraux sobre a civiliza9ao material dos tupi-guaranis (3)- 

(1) — Antonio Serrano — Subsidios para a arqueologia do Brasil Meridional. In Revista 
do Arquivo Municipal, Volume XXXVI, Sao Paulo, 1937. 

(2) — Max Schmidt — Nuevos hall ax £03 prehistoricos del Pera£uay-In Revista de la 
Sociedad Cientifica del Paraguay, tomo III, n.o 3. Asuncion, Octubre, 1932. 

(3) — A. Mltraux — La civilization mat or idle des tribus tupi-£aarania. Paris, 1928. 
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Conquanto supondo ser o unico exemplar ate agora encontrado, 
nao e nosso intuito negar a possibilidade de existir um outro, ainda 
desconhecido, em museus on em coleooes particulares. Nao se igno- 
ra que a falta de excavacoes sistematicas, com carater cientifico, 
tem constituido o maior entrave ao desenvolvimento dos estudos 
arqueologicos referentes aos primitivos habitantcs do litoral brasi- 
leiro. Sao ainda relativamento poucas as pecas completas ate agora 
encontradas. Em sua maior parfe estao representadas por vasos tidos 
por urnas funerarias e algumas vasilhas qne serviriam a guisa de 
panelas. Enquanto nao contarmos com maior numero de pe9as que 
forcosamente devem existir nos sitios outrora habitados pelos tupi- 
guaranis litoraneos — torna-se precario qualquer estudo que preten- 
da ter carater definitivo. 

Tendo presente tais dificuldades procuramos sempre nos man- 
ter no campo das coniecturas, evitando as afirma^oes sentenciosas. 
Com a descrigao que se segue da peca em aprego, acreditamos for- 
necer elementos seguros aos estudiosos do assunto para abonar ou 
contrariar a assertiva de que se trata do unico exemplar ate agora 
conhecido. 

O diametro da abertura do bocal, que e de forma circular, mede 
28,5 cms. A abertura termina por uma borda de reforpo, saliente 
do lado externo, de 3,5 cms. de altura e espessura variavel entre 
1,2 a 2,0 cms. O colo do bocal mede 5,5 cms. de altura e a sua es- 
pessura oscila entrel,0 e 1,5 cms. Tnternamente, na linha de contacto 
do colo com a parede do corpo do vaso, a peca esta provida de 
um console — o qual reputamos uma das suas caracteristicas mais 
importantes — tendo em media 1.8 cms. de largura, e espessura, 
tambem media, de 1,0 cm. O consolo parace que deveria servir de 
apoio para uma tampa. O diametro do circulo formado pelo consolo 
6 de 22,0 cms, 

A espessura media, da parede que restou do corpo do reci- 
piente, 6 de 1,3 cms. 

A pega deve ter sido confeccionada segundo o processo de en- 
rolamento. Fraturas horizontais que se verificaram na linha de en- 
contro do colo e da parede do vaso, e do colo e da borda de reforqo 
do bocal, documentam que esse foi o processo seguido. 

Internamente, em scu aspecto geral, a pega aprescnta-se mal po- 
lida, isto e, o alizamento e irregular, bastante falho. Todavia, deve 
ter havido desgaste da camada superficial da argila pela agao do 
tempo, ou por outro agente qualquer, pois ha pequenos trechos onde 
o alizamento ainda e relativamente uniforme, 

Externamente o bocal e revestido de uma camada de tinta clara, 
a qual posto que em parte lesada pelo tempo, nao resta duvida era 
de cor branca. Sobre esta camada branca foram desenhados motives 
ornamentais feitos com tinta vermelha. 
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Mia poga da Jot. anterior, vista de niodo a salientar o console 
intcrno 

Esqucma da cstrulura do ))ocal 
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Na borda de reforgo, (Porgao A, fig. 2) a ornamentagao desapa- 
receu quase por completo, Uma pequena zona conservou alguns 
tra90s do motivo que deveria repetir-se mais ou menos uniformemen- 
te em torno de toda a borda, pois num ou outro ponto, onde o orna- 
mento e visivel, o desenho nao varia em sua configuragao. £ mo- 
tivo simples, conslando de linhas vermelhas que se cortam obliqua- 
mente formando pequenos lozangos. 

Segue-se a borda, uma faixa vermelha (Por9ao B, fig. 2), ten- 
do em media 1,5 cms. No colo (Porgao C, fig, 2), estao os motives 
que constituem o campo principal da ornamentafao do bocal. As 
figuras sao geometricas, tra90 caracteristico, alids da ornamen- 
ta9ao da maior parte dos vasos tupi-guaranis, Constam de gregas 
que deveriam formar o motivo principal de toda a decora9ao, tendo 
intercaladas linhas obliquas que se cruzam tambem para dar for- 
ma9ao a pequenos lozangos, e linhas verticais interceptadas por 
tra90s horizontais. Os tra90s todos sao feitos com tinta vermelha. 
Infelizmente nao nos e dado afirmar que todo o campo de gregas 
ao redor do bocal tenha recebido intercaladamente as linhas obli- 
quas e perpendiculares que acabamos de mencionar, pois desapa- 
receram quasi por completo de todo o colo. Um ou outro tra90 ain- 
da e perceptivel, mas insuficiente para determinar qual o desenho 
representado. 

Na parte em que se inicia a parede do corpo do vaso foi tra9a- 
do um estreito frizo vermelho, bastante irregular, com largura de 
0,5 cms. em media. (Poi^ao D, fig. 2). 

A ornamenta9ao da parte que restou da parede do vaso e igual- 
mente constituida por gregas, as quais pelo que se pode deduzir das 
linhas ainda perceptiveis, constituiram o unico desenho, (Por9ao E, 
fig. 2) 

Interessante e verifiear como os tra90S que rormam os motivos 
ornamentais sao irregulares. Parece-nos que a oleira indigena teve 
unicamente a preocupa9ao de ornamentar, sem se preocupar com a 
regularidade do desenho, Isto e bastante curioso, porque contrasta 
com a ornamenta9ao cuidadosa, regular, existente em outras pe9as 
de ceramica tupi-guarani que examinamos. 

Escreviamos, ao iniciar estas notas, que o bocal teria pertenci- 
do a vaso destinado ao preparo de bebidas. Esta nossa suposi9ao 
esta baseada em gravuras que ocorrem nas obras de Hans Staden 
(4) e Thevet (5), nas quais estao representados vasos tendo bocal 
com forma mais ou menos semelhante ao do Museu da Faculdade. 
Os vasos referidos (alguns estao reproduzidos na Fig. 3) se encon- 
tram is pgs. 146 e 169 (Hans Staden) e pgs. 241 e 361 (Thevet). 

(4) — Hans Staden — V:a£em ao Brasil — Versao do Texto de Marpurgo, do_1557, 
por Alberto Lofgren - Revista e anotada por Theodore Sampa.o - Publicacoea da 
Academia Brasileira, Rio de Janeiro, 1930. 

(5) — Fr. Andre Thevet — Singularidades da Franga Antartica —, a que outros chamam 
de America — Prefacio, traducao e notas do Prof. Estevao P.nto. Brasiliana, S6ri« 
5.a, Vol. 219 — Sao Paulo. 1944. 
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Nos vasos da pag. 146 da obra de Hans Staden o colo, em relate 
ao do bocal em estudo,e muito mais alto. Embora os desenhos do 
celebre cronista alemao sejam tidos por bastante fieis, pode ser que 
o colo tenha sido reproduzido com algum exagero. Mesmo admitin- 
do-se que a reproduyao seja exata, o bocal nao difere muito do 
nosso. 

O bocal do vaso da pag. 169 tern semelhan9as ainda mais acen- 
tuadas, conquanto parega ter um diametro maior.A forma deste 
vaso concorda extraordinariamente com os que ocorrem no livro de 
Thevet; confrontem-se na fig. 3, os bocais dos vasos C e D. Veja-se 
a forma do bocal do vaso representado na gravura que esta entre as 
pdgs. 180-181 da obra de Lery (6), que tambem e muito parecida. 

Muita satisfagao nos traria qualquer esclarecimento neste sen- 
tido por parte dos estudiosos do assunto. 

Enquanto isto nao se verifica, temos por assente que; 

a) — o bocal do vaso existente no Museu de Etnografia da Fa- 
culdade de Filosofia, e a unica pega, com as caracteristi- 
cas descritas, ate agora conhecida; 

b) — o bocal pertenceria a um vaso destinado ao prepare de 
bebidas; 

c) — e elemento cultural dos grupos tupi-guaranis. 

*•« 

No mes de Fevereiro do corrente ano, o Exmo. Snr. Governador 
do Estado, Dr. Ademar de Barros, amavelmente ofertou ao Museu 
de Etnografia de nossa Faculdade diversas pegas de ceramica ma- 
raj odra. 

Dentre os objetos recebidos despertou logo a nossa atengao uma 
pe9a bastante curiosa; e de forma cilindrica, de confec9ao grosseira, 
nao apresentando as caracteristicas de aprimorado acabamento que 
distinguem a ceramica proveniente da Ilha de Marajo. Qual a sua 
utilidade, for9a e confessar, ignoravamos completamente. 

Desejosos de identificar a pe9a recorremos as obras que tratam 
da jd famosa ceramica. Ao consultar o conhecido trabalho "Arte In- 
digena da Amazonia", de Heloisa Alberto Torres (7), deparamos d 
pagina 47 com uma fotografia onde estao representadas tres pe9as 
(suportes para panelas) cuja forma nos parece ser a mesma da pe9a 
de nosso Museu. Consequentemente supomos ter identificado o 
objdto, Trata-se de um suporte para panelas. 

Conquanto haja discordancia nas dimensoes das pe9as (a do 
Museu da Faculdade tem 14,5 cms. de altura e as do Museu Nacio- 
nal 5,5 cms), nao nos parece haver duvida que se trata de identic© 
obj^to. 

(6) — Jean de L£ry — Viagem a Terra do Brasil — Tradugao integral e notas de Sergio 
Milliet, segundo a edigao de Paul Gaffarel. Biblioteca Historica Brasileira, Sao 
Paulo, 1941. 

(7) — Heloisa Alberto Torres — Arte Indigena da Amazonia — Publica^oe# do Patri- 
monio Histdrico e Artistico Nacional, n.o 6, Rio de Janeiro, 1940. 
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Pegas tendo forma e dimensoes quasi identicas as representa- 
das por Heloisa Alberto Torres, estao ainda em uso entre grupos 
indigenas atuais do Rio Negro, fato para o qual a autora chama a 
atengao em sua obra (8). No Museu da Faculdade ha tres destes 
suportes, com 5,0 cms. de altura, proveniente daquela regiao. Walla- 
ce & pdgina 47 (fig c) de sua obra (9) reproduz pegas semelhantes. 
Walter Edmund Roth (10) que tambem reproduz a gravura de Walla- 
ce, nos da tambem uma reprodugao de tres suportes para panelas 
que ocorrem em obra de Koch-Griinberg, e que em muito se pare- 
cem com o suporte marajodra. Veja-se a llmina 75 da obra de Roth- 

Infelkmente nao nos k possivel dizer, no momento, qual teria 
sido o local exato e nem em que condigoes foi encontrado o supor- 
te ora no Museu da Faculdade. Os informes que possuimos dizem 
apenas ser originario da Ilha de Marajd. Os que se acham na obra de 
1 eloisa Torres provem do Pacoval de Cururu (Marajo). 

A pega, como relatamos, e de forma cilindrica, aberta nas duas 
extremidades. A abertura da parte inferior tern um diametro medio 
de 12, 8 cms. e a da parte superior, 11,3 cms. A espessura da borda, 
quer da parte superior, quer da inferior, varia .entre 2,5 e 2,8cms. 

m 
m m 

Suporte para panelas. Gabinete de Etnografia da Pac. de Filosofia 

(8) —• Idem, Ob. ct. Pg. 47. - 
(9) — Alfred Ruuel Wallace — Vie^ens pelo Amazonia e Ris Negro —■ rr 1 lujao «s 

Orlando Torres. Brasiliana, Serie 2.fi Vol. 156. Sao Psulo, 1939. 
(10) — Walter Edmund Roth — An Introductory Study of fhe Arts, Craita, and Cm- 

toma of the Gumanst Indiana — Thirty — Eighth annual Report of the Bureau 
of American Ethnology-Smithsonian Institution — 1916-1917. Wsihmgton, 



Nas paredes da pega foram feitos 
quatro orificios irregulares cujos diamc- 
tros variam entre 2,5 e 3,0 cms. Os 
orificios distam urn dos outros aproxima- 
damentc 8,5 cms. As pe?as reprodu- 
zidas por Heloisa Torres tambem sao 
providas de orificios, embora nao possa- 
mos afirmar qual o seu numero. Na 
fotografia sao perceptiveis apenas dois. 

A borda superior, que e salientc na 
parte externa, e provida de proeminen- 
cias mami formes, as quais provavel- 
mente serviriara para dar maior estabi- 
lidade ^ panela. Como falta uma parte 
da parede do suporte. 6 dificil saberraos 
quantas proeminSncias existiriam. Res- 
tou uma completa e ficou perocptivel o 
local onde havia sido modelada uma ou- 
tra. Supomos que seriam era miraero 
de quatro. As pegas que ocorrem na 
"Arte Indigena da Amazonia" apresen- 
tarn igualmente proeminencias. Uma pa- 
rece possuir quatro, as outras apenas 
trSs. 

O acabamento da pe^a nSo se fez 
com capricho. A superficie de ambas 
as faces das paredes, foi muito mal po- 
lida, a ponto de terem pennanecido as 
naturais asperczas resultantes de sua 
confec<jao manual. Nao apresenta o me- 
nor sinal de pintura. O mesrao aspecto 
oferecem as pe<;as da obra de Heloisa 
Torres. 

Terminando queremps deixar ex- 
pllcito que estas notas visam apenas a 
forneoer elementos para esbudos mais 
completos atinentes a ceramica indigena. 
Estas afirmagoes estao sujeitas as mais 
amplas rctifica^Ses. Todo e qualquer 
esdarecimento sera recebido com os nos- 
sos melhores agradccimentos e satls- 
faqoes. (11) 

(11) .— Estas notas ja estavam no prelo, para a impressao definitiva, quando chegou 
as nossas maos o trabalho de Helen C. Palmatary: "The Pottery of Marajo Island, Brasil 
(Transactions of American Philisophical Society New Scries, Volume 39, Part. 3. 149, The 
American Philosophical Society, Philadelphia, July, 1950). A pg. 336, prancha 8, fig. a, 
Palmatary reproduz uma fotografia de pe^a semelhante a de nosso Museu, somente despro- 
vida dos orificios referidos. Tern 19 cms. de altura. Palmatary referindo-se & pe^a, clas- 
sifica-a como "cylindroid post stand" (pg. 290), o que confirma plenamente a nossa suposi- 
gao de que se trata de um suporte para panelas. Esta autora, na mesma pagina, refere-se 
tambem as trea pecaa que se acham no trabalho de Heloisa Torres. 
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Perfil, em tamanho natural, 
porte para panelas 

do su- 
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