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A primeira edição desta obra data do ano 2000 e coincidiu-se com 

as comemorações dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil pelos 

portugueses. Uma mera coincidência pois, os realizadores da pesquisa e 

organizadores da obra, visavam somente oferecer aos pesquisadores e 

estudiosos do assunto, um importante instrumento de trabalho, 

necessário desde “L’animisme fétichiste des nègres de Bahia” de Nina 

Rodrigues, publicado em Paris em 1900, e que constitui o marco 

histórico de uma pesquisa acadêmica consolidada em Ciências Sociais 

sobre a presença do negro no Brasil. 

Apesar da lentidão e da falta de interesse que caracterizou a 

primeira fase do processo de pesquisa sobre o negro no Brasil pois – 

após a morte de Nina Rodrigues veio também um outro momento de 

silêncio, que foi rompido por seu discípulo Arthur Ramos –, os estudos 

sobre o negro diversificaram-se principalmente nos anos 50. Do negro 

visto historiograficamente através do tráfico, da escravatura e da 

abolição, ou apenas biologicamente através das diferenças físicas e 

como produtor de uma cultura diferenciada, passou-se a encará-lo 

como um problema social sujeito a uma análise sociológica dentro do 

discurso antiracista da época. 

A partir dos anos 70, com o crescimento da consciência negra 

através de seus movimentos sociais, viu-se nascer novas áreas de 

pesquisa, enriquecidas entre outros pela discussão sobre o resgate da 

identidade e sobre as estratégias de inclusão e de participação na 

sociedade. Lenta e arduamente alguns raros negros começaram a 

penetrar no espaço conceitual das ciências humanas, fomentando 

novas linhas de pesquisa na problemática da educação, do 

multiculturalismo e das políticas públicas dentro do contexto de 
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“afirmative action” inspirado nos Estados Unidos e na África do Sul pós-

apartheid.  

De 1900, a partir dos trabalhadores pioneiros de Nina Rodrigues e 

de seus discípulos, até hoje, diversificou-se a produção do 

conhecimento provocando um volume de bibliografias capaz de facilitar 

cada vez mais o trabalho do pesquisador isolado. Infelizmente, essas 

bibliografias se encontram dispersas e esfaceladamente apresentadas 

nas diversas universidades e instituições de pesquisa do país. Falta 

uma visão do conjunto e, sobretudo a memória dos trabalhos mais 

antigos. Foi com base na consciência dessa lacuna que tentamos, a 

partir das bibliografias parciais existentes e de novos levantamentos 

atualizadores, iniciar um esforço visando a apresentação aos presentes 

e futuros pesquisadores e estudiosos de um conjunto bibliográfico que 

possa refletir os 500 anos de descobrimento e os 100 anos de pesquisa 

sobre o negro no Brasil.  

Um ano depois do lançamento, esta obra originalmente publicada 

em dois volumes: por autores (vol. I) e por assuntos (vol. II) somando 

1.257 páginas esgotou-se perante a grande demanda das instituições, 

bibliotecas, centros de pesquisa, pesquisadores e estudiosos isolados. 

Convidados pela atual presidência da Fundação Cultural Palmares para 

examinar as possibilidades de uma nova edição, decidimos por uma 2ª 

edição visando apenas o vol. II – classificação por assuntos. Essa 

edição, além de oferecer uma obra revisada e corrigida, foi ampliada por 

cerca de mais de mil novos títulos, tendo em vista o número 

considerável de novas publicações sobre o negro a partir do ano 2000. 

Assim, um novo problema se colocou: o título, pois não se tratava mais 

de 100 anos de bibliografia, daí a idéia de um novo título para a obra: 

“100 ANOS E MAIS DE BIBLIOGRAFIA SOBRE O NEGRO NO 

BRASIL”, que oferece as possibilidades de ser mantido até o final do 

século XXI. 

Uma obra sobre a produção bibliográfica exige uma atualização 

constante que, neste caso, será facilitada nas edições ulteriores a partir 



 3

da primeira edição da obra e desta. Esperamos que a Fundação 

Cultural Palmares possa, em suas futuras administrações, oferecer 

condições de continuidade de uma obra que facilita o trabalho do 

pesquisador, dispensando-o do fastigioso e cansativo exercício de 

levantamento bibliográfico. 

Na primeira edição publicada, a tarefa de compilação dos dados 

mobilizou quatro anos de pesquisas, realizadas com o apoio do Centro 

de Estudos Africanos da USP, do CNPq, da FAPESP e da Fundação 

Cultural Palmares. Para a entrega desta segunda edição, realizamos 

mais um ano de pesquisas para possibilitar a ampliação, correção e 

revisão da obra e contamos novamente com a valiosa contribuição do 

Centro de Estudos Africanos da USP e Fundação Cultural Palmares. 

 

Kabengele Munanga 

Outubro de 2002 
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1. 1. ÁFRICA 
1.1. CULTURAS 
 

ABIODUR, L. The concept of woman in the tradicional yoruba religion 
and art. Ibadan University, 1976. 

ADESOJI, Michel A. Demola. Nigéria. História, costumes. Cultura do 
povo yoruba e a origem dos seus Orixás. Salvador: Gráfica Central 
Ltda., 1990, 67p. 

APPIAH, Kwame Anthony. In my Father’s House: Africa in the 
Philosophy of Culture. New York: Oxford University Press, 1992. 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. A África na filosofia da 
cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

BACCEGA, Maria Aparecida. Mayombe: ficção e história (uma leitura 
em movimento). São Paulo, 1985. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo.  

BALANDIER, Georges et MAQUET, J. (eds.). Dictionnaire des civilisations 
africaines. Paris: s.ed., 1968. 

BALANDIER, Georges. Afrique ambigüe. Paris: Plon, 1957. 

BARBOSA, Maria Helena de Oliveira. Namíbia: histórico de uma crise e 
o imperativo da independência. In: Estudos Afro-Asiáticos. Rio de 
Janeiro: Cadernos Cândido Mendes - Centro de Estudos Afro-
Asiáticos, (5):55-84, 1981. 

BARBOSA, Rogério Andrade. Bichos da África I, II, III, e IV. São Paulo: 
Melhoramentos, 1987. 

BARBOSA, Rogério Andrade. La-Le-Li-Lo-Luta : um professor brasileiro 
na Guiné Bissau. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984. 

BASTIDE, Roger. Deuses e máscaras da África. In: Anhembi, São Paulo, 
16(48):577-579, 1954. 

BASTIDE, Roger. L’Home africain à travers sa religion traditionelle. In: 
Présence Africaine. Paris, (40)32-42. 

BASTIDE, Roger. Le principe d’individuation: contribution à une 
philosophie africaine. In: Coloques Internationaux du Centre 
National de La Recherche Scientifique. La notion de personne en 
Afrique noire, Paris, (544):33-43, 11-17 oct., 1971. 
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BASTIDE, Roger. Mythologies africaines. In: Mythologies des Montagnes, 
des Forêts et des Iles. Paris: Larousse, p. 263-67, 1963. 

BASTIDE, Roger. Note complémenta ire sur le prophétisme en Côte 
d’Ivoire et Ghana. 5p. dat. (Texto inédito), s.d., s.c.p. 

BASTIDE, Roger. Une secte dahoméenne à Porto Novo: Le Yehoviesme. 
In: Mélanges d’histoire des Religions: offerte à Henri Charles 
Puech. Vendôme, Paris: PUF, 1974, 585-589. 

BITTENCOURT, Marcelo. A questão étnica e racial nas eleições 
angolanas. In: Estudos Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro: Cadernos 
Cândido Mendes. Centro de Estudos Afro-Asiáticos. (25):225-50, 
1993. 

BITTENCOURT, Marcelo. As linhas que formam o  EME . Um estudo 
sobre a criação do movimento popular de libertação de Angola. 
São Paulo, 1996. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

BITTENCOURT, Marcelo. Dos jornais às armas. Trajectórias da 
Contestação Angolana. Lisboa: Veja, 1999.  229p. 

BOLOGUN, Ola e outros. Introdução à cultura Africana. Lisboa: Edições 
70, 1997. 

BOLOGUN, Ola. A escultura dos signos. In: Imágens da África. Correio 
da UNESCO. Rio de Janeiro: FGV, (7), 1977. 

BORGES, Edson. A política cultural em Moçambique após a 
Independência (1975-1982). In: FRY, Peter (org.). Moçambique: 
ensaios. Rio de Janeiro: Editora  Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2001, 225-247. 

CHAVES, Rita de Cássia Natal. José Craveirinha, da Matalala, de 
Moçambique, do mundo. In: Via Atlântica, São Paulo: 
Departamento de Letras clássicas e Vernáculas, FFLCH/USP, 
(3):140-168, 1999. 

CHAVES, Rita de Cássia Natal. Mayombe: a reinvenção de Ogum – o 
prometeu africano. Niterói/RJ, 1984. 183p. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal Fluminense.  

CIVILIZAÇÃO Bantu. Salvador: Associação Cultural Bloco Carnavalesco 
do Ilê Aiyê, 1996. 35p. 

COLAÇO, João Carlos. Trabalho como política em Moçambique: do 
período colonial ao regime socialista. In: FRY, Peter (org.). 
Moçambique: ensaios. Rio de Janeiro, Editora  Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2001, 91-108. 
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COSTA E SILVA, Alberto da. A enxada e a lança: a África antes dos 
Portugueses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: EDUSP, 
1992. 

DIERTERLEN, Germaine. Essai sur la religion Bambara. In: Anhembi, 
São Paulo, nov., 1951, 4(12):518-520. 

DIOP, Cheick Anta. L’Afrique Noire pré-coloniale: étude comparée des 
systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique Noire, de 
l’antiquité à la formation des Etats modernes. Paris: Présence 
Africaine, 1960. 114p. 

DIOP, Cheick Anta. Nations nègres et culture. Paris: Editions Africaines, 
1985. 390p. 

DIOP, Cheikh Anta. Civilisation ou Barbarie. Paris: Présence Africaine, 
1981 

DIOP, Cheikh Anta. The African Origin of Civilization: Myth or Reality. 
Wesport Lawrence Hill Company. New York, 1974 

DOUGLAS, M. Pureza e perigo. São Paulo: Perspectiva, 1976. 

FARIAS, P. F. de Moraes. Enquanto isso, do outro lado do mar...: os 
Arókin e a identidade iorubá. In: Afro-Ásia. Salvador: Centro de 
Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, 
(17):139-58, 1996. 

FLORENTINO, Manolo Garcia. Tratado ocidental de los eslavos y las  
sociedades agrárias del Africa Ocidental; ensay sobre las 
consecuencias del tráfico negrero en la agricultura del oeste 
Africano (1450 -1800). Mexico: Colégio del Mexico/Centro de 
Estudios de Asia y Africa, 1985. 193p. 

FONTINHA, Mário. Desenhos na areia dos quiocos do nordeste de 
Angola. Lisboa: Instituto de Investigação Tropical, 1983. 

FORD, Clyde W. O herói com rosto africano: mitos da África. São Paulo: 
Summus, 1999. 308p. 

FU-KIAU, Kimbwandende Kiiakiabunseki. Medicina Tradicional 
Africana: o poder e a terapia da auto cura. Curitiba: 
CENTHRU/Faculdade Espírita, (Tradução- no prelo), s/d. 

GERDES, Paulus. Desenhos da África. Série  Vivendo a Matemática . 
São Paulo: Scipione, 1990. 

GONZÁLEZ, Lélia. Griot e Guerreiro. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin 
(Org). Sankofa: Resgate da Cultura Afro-Brasileira. Rio de Janeiro: 
SEAFRO, 1:165-69, 1994. 
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GROMIKO, A. A. (org.). As Religiões da África. Moscou: Edições 
Progresso, 1987. 

GURAN, Milton. Agudás, os brasileiros do Benin. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999. 

HAVIK, Philip J.  Matronas e mandonas: parentesco e poder feminino 
nos rios de Guiné (século XVIII). In: PANTOJA, Selma (Org.). Entre 
Áfricas e Brasis. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Marco Zero, 
2001, 13-34. 

HERSKOVITS, Melville Jean. African Gods catholic saint in New World 
negro belief. In: American Anthropologist, Menasha, (39):635-643, 
1933. 

JANHEINZ, Jahn. Muntu, l’homme africain et la culture néo-africaine. 
In: Revue Année Sociologique, Paris, (12)337-338, 1961. 

KAGAME, Alexis. La philosophie bantu comparée. Paris: Présence 
Africaine, 1976. 

KALENGA, Muleka Ditoka wa. Kisolo: modelo africano de máquina para 
predição e processamento de informações. São Paulo, 1989. Tese 
(Doutorado) – Escola de Comunicação e Arte da Universidade de 
São Paulo. 

KING, Joyce E. e COLLEGE, Medgar Evers. Usando o pensamento 
africano e o conhecimento nativo da comunidade. In: GOMES, 
Nilma Lino e SILVA, Petronilha B. Gonçalves (orgs.). Experiências 
étnico-culturais para a formação de professores. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002, p. 79-93. 

KUBIK, Gerhard. Angolan traits in black music, games and dances of 
Brazil; a study of African cultural extensions overseas. Lisboa, 
Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1979. 55p. 
(Estudos de Antropologia Cultural, 10) 

LEITE, Fábio. A questão ancestral. Notas sobre ancestrais e instituições 
ancestrais em sociedades africanas: Iuroba, Agni e Senufo. In: 
África: revista do Centro de Estudos Africanos da USP, (7):133-
135, São Paulo, 1984 (Resumo de tese de doutoramento) 

LEITE, Fábio. África Negra. São Paulo: Empresa das Artes, Projetos e 
Edições Artísticas Ltda/SENAC, 1993. 

LEITE, Fábio. Bruxos e magos. In: África, revista do Centro de Estudos 
Africanos da USP, (14/15):69-80. São Paulo, 1991/1992. 

LEITE, Fábio. Notas sobre o pensamento africano. In: África: revista do 
Centro de Estudos Africanos da USP, (2):5-11, São Paulo, 1979. 
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LEITE, Fábio. O Poro. In: Dédalo, Revista do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP, nº 26, São Paulo, 1988. 

LEITE, Fábio. Os (eternos) valores culturais da África. Salve 13 de maio? 
São Paulo: Publicação da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, 1988. 

LEITE, Fábio. Penyakaha. In: África, revista do Centro de Estudos 
Africanos da USP, (9):19-33, São Paulo, 1988. 

LEITE, Fábio. Sizanga. In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da USP. São Paulo, 1995 (Editado em 1996) 

LEITE, Fábio. Valores civilizatórios em sociedades negro-africanas. In: 
África: Revista do Centro de Estudos Africanos da USP, 
(18/19):103-118. São Paulo, 1995/1996 (Editada em 1997). 

LÉPINE, Claude. Os dois Reis do Danxome – varíola e monarquia na 
África Ocidental 1650-1800. Marília: UNESP; São Paulo: FAPESP, 
2000. 

LOZOYA, Arturo Valledor. Conos y Himbas. In: AREIA, M. L. Rodrigues 
e MIRANDA, M. A. (orgs.). Perspectivas sobre Angola. Coimbra: 
Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, 
2001, p. 115-125. 

MACAGNO, Lorenzo. O discurso colonial e a fabricação dos usos e 
costumes: Antonio Enes e a ‘Geração de 95’. In: FRY, Peter (org.). 
Moçambique: ensaios. Rio de Janeiro, Editora  Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2001, 61-90. 

MACAGNO, Lorenzo. Os paradoxos do assimilacionismo:  usos e 
costumes  do colonialismo português em Moçambique. Rio de 
Janeiro, 1996. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

MACIA, Manuel. Moçambique: terra, poder e os processos de 
legitimação. In: FRY, Peter (org.). Moçambique: ensaios. Rio de 
Janeiro, Editora  Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001, 
277-284. 

MACIA, Manuel. Visões do poder em Moçambique: estudo sobre o 
tradicional e o moderno numa vila rural do Sul do país. Rio de 
Janeiro, 1997. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da  Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

MAIGA, Hassimi O. Nossa herança africana: reflexões de um educador 
do Mali em uma universidade historicamente negra. In: GOMES, 
Nilma Lino e SILVA, Petronilha B. Gonçalves (orgs.). Experiências 
étnico-culturais para a formação de professores. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002, 71-78. 
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MARGARIDO, Alfredo. La capitale de l’Empire Lunda un urbanisme 
politique. In: Annales, 25(4), juillet-aout, 1970. 

MARTINS, João Vicente. Crenças, adivinhação e medicina tradicionais 
dos Tutchokwe do Nordeste de Angola. Lisboa: IICT, 1993. 

MAZULA, Brazão. Educação e cultura e ideologia em Moçambique, 1975-
1985. (em busca de fundamentos filosófico-antropológicos). São 
Paulo, 1993. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo. 

MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. Continuidades e 
Descontinuidades de um processo colonial através de uma Leitura 
de Luanda. São Paulo, 1988. (4 vol.). Tese (Livre-Docência) –
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. 

MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. La contribution de l’Afrique 
Bantouse a la formation de la societé brésilienne; una tentative de 
redefinition méthodologique. In: África, Revista do Centro de 
Estudos Africanos da USP. São Paulo, (3):1-7, 1980,. 

MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. The cultural presence of 
Africa and dynamics of the socio-cultural process in Brazil. In: 
Word Black and African Festival of Arts and Culture, Nigéria, 
Lagos, Kaduna. Lagos: s.ed., (2):34, 1977. 

MOUTINHO, Laura. Razão, afetividade e desejos nos relacionamentos 
afetivo-sexuais entre brancos e negros na Cidade de Cabo (África 
do Sul) e Rio de Janeiro (Brasil). XXII Encontro Anual da 
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MUNANGA, Kabengele, CERÁVOLO, Suely. Fertilidade da terra e 
fecundidade da mulher: símbolos e suportes materiais nas 
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MUNANGA, Kabengele, MANZOCHI, Helmy Mansur. Símbolos, poder e 
autoridade nas sociedades negro-africanas. In: Dédalo, Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. São Paulo: MAE/USP, 
(25):23-38, 1987.  

MUNANGA, Kabengele. Afinal, o que é a África? Coluna, In: Revista Brio, 
São Paulo, (1), 1995.  

MUNANGA, Kabengele. África: trinta anos de processo de 
independência. In: Revista USP - Dossiê Brasil/África, São Paulo: 
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Pinheiros, Belo Horizonte, (7-10):64-78, 1984. 

MUNANGA, Kabengele. Os Basanga de Shaba (Zaire): aspectos sócio-
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