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A Questao Colonial na Etnologia Ultramarina

Rui Pereira *

A ocupacao cientifica do ultram ar representa para um pais

colonial uma obrigacdo. Representa por outro lado um a conveniencia, qu e e
a de [irm ar titulos de soberania. as titu los de soberania no seculo passado

assentaram na ocupactio ejectiva, IlOS tratados, nas convencoes, nas sell ten
cas arbitrais. Hoje os nossos titulos de soberania tem que ser reforcados pela
ocupaciio cientifica.

Marcelo Caetano, 1950 (1)

1. Da conveniencia de urna conivencia

Se bern que possa ser entendid o como 0 Ienorneno social de mais longa
duracao na Hist6ria contemporanea da Humanid ade, 0 colonialismo nem sernpre tern
implicado, pelo menos no campo mais restrito das ciencias socia is que engloba a antropo
logia e a sociologia , tratament o analitico conforme asua importancia. Se exceptuarmos os
contributos decisivos da escola sociol6gica francesa de Georges Balandier, afirmados nos
distantes anos cia primeira metade ciadecada de 50, bern poderemos dizer que a investi
gacao antropol6gica sobre 0 colonialismo (nas suas implicacoes integrais) tern sido
praticamente inexisten te, Conseq uentemente, a melhor definicao de situacao colonial
continua sendo a aventada por Balandier em 1955 (2), afirrnada por via dos seguintes
ope radores:

... a dominacdo imposta por uma minoria estrangeira, racial e culturalmente
diferente, apelando a uma superioridade racial (ou etnica) e cultural dognuui
camente afirmadas, sobre uma m aioria autoc tone m aterialrnente inferior; 0

confronter de civilizacoes heterogeneas: uma civilizacdo industrializada, com
uma economia poderosa, com um ritmo rapido e de origem crista impondo-se
a civilizacoes sem tecnicas complexas, de economia relardada, com um ritm o

lento e radicalmente ruio-cristds; 0 antagonismo nas relacoes estabelecidas
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entre as duas sociedadrees que se justifica pela ins trumcntactio a que econde

nada a sociedade dominada; a necessldade, para manter a dominacao, em
recorrecr nao apenas il [orca mas tambem a lim conjunto de pseudo-justifi
cacoes e de comportamentos estereotipados...

Mais do que pelos Iimites da sua de finicao , a nocao de situacao colonial vale
pelas suas implicacoes, isto e, a poss ibilidade de considerar 0 colonialismo como uma to
talidade e nao urn conjunto de processos inde pen dentes, res ultantes de cxperiencias
soc iais (micas e exclusivas. A disciplina hisL6rica nao foi, cont udo, menos culpada nessa
conspiracao do silencio, A verdadeira hisl6ria colonial, em tudo diferen te de uma hist6ri a
da expa nsao - qu and o de ixou de cons ideru r os colonizados como objectos passivos c
submissos do contacio - estava apenas apta a Iornecer descricoes extcr iores da evolucao
das socieda des alr icanas, cxteriores no scntido de que elas cram refe renciadas em aten
cao aos projectos e reprcsentacocs pertincnteme nte rclevantes do ponto de vista Oci de n
tal. De igual modo, a antropologia (rnais propaladamente conivente), em res ultado das
suas preocupacoes muito pouco historicistas, acabou por enccrrar as sociedades coloni
zadas num a cspecificidade nao situada . 0 que existe de verdadeira mcntc paradoxa l
nessa tomada de posicao e que a antropologia, nas suas mais variadas assuncoes, Iorne
ceu urn contributo decisivo ao dese nvolvimento de um cerro "colonialismo cientifico", isto
e, de uma for ma ou doutra, esteve implicada mum processo soc ial de que, eomummente,
afirmava desconhecer os componcntes,

Dessa forma, 0 "ahistoricismo" das duas prineipais correntes do pensamen
to antro po l6gico do nosso seculo, que marcou 0 desenvolvimento de tod a a antro po logia
modern a e permitiu, em grande parte, afirmar a autonomia dessa disciplin a face as res
tantes cienci as soc iais, originou uma ruptura decisiva entre os discursos da hist6ria e da
antro pologia. Do ponto de vista des ta ultima - e estamo-nos rcferindo exclusivarnente a
ce lebre d icot omia stra ussiana, sociedades quentes/sociedades Irias - tudo se pass aria
como se as Iormacoes sociais estivessem investidas da capacidadc de opcao entre urna
hist6ria cumulativa, que acarretaria alguns cfeitos perniciosos, e um esta do de equilfbrio,
como que uma historia repe titiva, harrnoniosa e eq uilibrada, sern que, em nenhum dos
casos , fossem conside rados os rnccanisrnos pelos quais algumas sociedades sao constra n
gidas a tran sita r de lim estado para 0 outre . Ta l questao scria deixada aconside racao das
ciencias hisl6ri cas, ja que aantropologia ao tomar em consideracao apenas as sociedades
que ignoravam a Hist6ria, conde nou-se a uma red ucao do seu objecto de estudo e a uma
imposicao de partilha:

Mas pa rtilha am edida das ambicoes dessa ciencia, sujeitas a

desaparecerem defin itivam ente. Em boa verdade, [oi essa precariedade que
ela assum iu. Deixando aos historiadores 0 estudo da tonga duracdo, ela
constituiu os arquivos de 1111l mundo incerto do sell [ut uro e sem m emoria do
sell passado, onde apenas a palavra humana [az Ie (3).
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Esta ultima alusao refere-se explicitamente aos esforcos estrutura listas na
descodificacao da mitologia veiculada pela tradicao oral das sociedades tidas como frias.
o reconhecido born sucesso dessc prop6sito parece ter implicado , em contra par tida, que
a forca de serern projectadas para urn passado mer a e duplament e simb6lico, as socie
dades que assim se submetiam aanalise estruturalista, eram artificialmente cristalizadas,
isoladas de qualqu er dinamica social end6gena e/ou ex6gena . Realcando 0 contributo
positivo, mesmo humanista, proporcionado pelo desenvolvimento do pcnsamento antro
pol6gico, a antropologia estruturalista secundarizava 0 qua dro social e politico que facul
tou esse desenvolvimento (4):

A quilo a que cham amos 0 Renascim ento [oi um verdadeiro
nascimento para 0 colonialismo epara a antropologia. Entre os dois, confron
tando-se mutuamente desde a altura da sua origem comum, um didlogo equi
vow tern sido mantido ao longo de quatro seculos. Se 0 colonialismo niio
tivesse existido, 0 desenvolvimento da antropologia teria sido pelo m enos
retardado; mas, talvez, tambem a antropologia nao tivesse sido levada, como
se tOl7l0U0 seu objectivo, a question ar 0 Homem integralmente em cada um
dos seus exemplos par ticulares. A nossa ciencia atingiu a maturidade no dia
em que 0 hom em ocidentat se apercebeu que nunca poderia compreender-se
a si proprio enquanto e.xistisse um a unica raca ou povo asuperficie da Terra
que ela tratasse com o um objecto. S6 entao p6de a antropologia assumir-se
como aquilo que e: urn empreendim ento de reassunciio e remisstio do Renas
cimento, de m olde a difundir 0 humanismo a toda a hum anidade .

Paradoxalmente, 0 proprio funcionalismo malinowskiano, nao ignorand o 0

quadro de dominacao em que se afirmou a sua pratica (5), julgava acreditar que a antro
pologia poderia desemp enhar urn identico papel, algo filantr6pico, junto das populacoes
dominada s; tud o se passaria como se a situacao colonial estivesse eivada de uma certa
inevitabilidade e 0 antro p61ogoapenas condenado a tentar torna-la nurn mal menor, con
corrend o, com as autoridades coloniais, para 0 bem-estar das populacoes submetidas . Ao
assumir 0 colonialismo como uma mera situacao de contacto cultural, a antropologia
social britanica condenava-se a nada rnais estudar que nao fosse 0 ajustamento mecanico
das culturas confrontadas pelo processo de dorninacao colonial. Aced endo que esse ajus
tamento mecanico produziria mudanca social, 0 funcionalismo malinowskiano nao esta
va, contudo, predisposto a aceitar a natureza ex6gena dessa mudanca, a sua dimensao de
violencia e exploracao,

o desfecho da guerra de 39-45 e 0 conseq uente despontar dos movimento s
nacion alistas nos territ6rios coloniais, conduziriam a uma reavaliacao do discurso antro
pol6gico em situacao colonial. Doravante, 0 colonialismo nao mais poderia ser entendido
nos termos de adrninistracao de uma rea lidade empirica, fechada sobre si mesma. 0 fun
cionalismo p6smalinowskiano, de parcer ia com 0 culturalismo americano (entre outros,
Herskovits e Harris), parecem ter, entao, desco berto urn componente essencial: a domi -
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nacao. 0 contacto, a aculturacao, deixararn de ser entendidas como relacoes simetr icas
(give and take), para passarern a incorporar praticas dorninantes e praticas dominad as.

Ate meados da decada de 50, a antro pologia social e cultural esteve prati
camente ausente dos ter ritories coloniais portugueses (6) e, se nao tomarmos em
consideracao os incontaveis testern unhos dos agentes da colonizacao e missionacao - "na

m aioria dos casos de valor analitico m ediocre, m as sempre com interesse inform ativo, quer
sobre 0 coloniza do, quer sobre a ideologia do colonizador" (7) - a politica colonial por
tuguesa ignorou as potencialidades de uma antropologia aplicada (8). A criacao do Cen
tro de Estudos de Etnologia do Ultramar, em 18 de Maio de 1954 (Portaria nQ 14886), sob
o patrocinio da Junta de Investigacoes do Ultramar e do Instituto Superior de Estudos
Ultramarinos, bern como, ja em 1957, 0 surgimento da Missdo de Est udos das Minorias
Etnicas do Ultram ar Portugues, na depende ncia do Centro de Estudos Politicos e Sociais,
supr iria m, de certa forma, essa lacuna.

2. A Questao Colonial na Etnologia Ultramar ina

2.1.Enquadramento Institucional

A escola do Porto - com Mendes Correa, Antonio de Almeida e Santos
Junior - marcou decisivarnente a orientacao do pensamento antropol6gico portugues por
tod a a metade do seculo, quer essa antro pologia se referisse ao perfrnetro continental,
quer cia se report asse aos territ6rios coloniais. Antonio Augusto Men des Correa (1888
-1960), medico, doutorou-se em An tropologia Ffsica em 1921,0 que em muito explica 0

sentido antro pobiologista da escola que tao condigname nte dirigiu ate aos finais da deca
da de 50.

No que res peita ao terreiro colonial, as primeiras accoes de vulto ocorre
ram a partir de 1935 quando 0 entao Ministro das Colonias, Francisco Vieira Machado,
de terminou 0 envio de missoes antropologicas aos dominies coloniais (de cre to-Iei nQ

34478 de 3 de Abril de 1935) com 0 objectivo de proceder ao "conhecim ento dos gl1lpos
etnicos de cada urn dos 1l0 SS0S dominios ultramarin os, ou seja, a elaboracao das respectivas
cartas etnologicas" (9). No seguimento dessa determ inacao ministerial, missoes antro po
16gicas Ioram enviadas a Guine, a Angola, a Timor, a S. Tome e Principe e a Mocam
bique. 0 provirnento de investigadores para essas missoes, por detras das quais se perfila
va a figura tute lar de Mendes Correa, processar-se-ia, sobretudo, por via da Faculdade de
Ciencias do Porto, de onde porveio , por exernplo, Santos J unior que, no terreno, dirigiu
as seis campanhas (1936, 1937, 1945, 1946, 1948, 1955) cia Missao Antro pologica de
Mocambique, sem duvida a mais esforcada e bern suced ida de todas as missoes antropo
logicas entao rea lizadas (10) . Quando em 1945 e criado 0 Centro de Estudos de Etnologia
Peninsular (11), a sua direccao foi entregue, naturalrnente, a Mendes Correa que dirigia,
igualmente, 0 Instituto de Antropologia cia Universidade do Port o, onde se abrigava a
So ciedade Portuguesa de A ntropologia e Etno logia, que aquele ilustre cientista fund ara em
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1918.0 C.E.E.P. cstava, todavia, provido de uma dimensao entre tanto ausente dos objec
tivos e da pratica tradici onais da antropologia que animava a cscola do Porto: a etnologia.
Para a fazer cumprir, em 1947, Mendes Correa convidou para organizar a .seccao de
Etnografia do C.E.E.P. urn tal Antonio Jorge Dias. Licenciado em filologia gerrnanica
pela Universidade de Coimbra, Jorge Dias tinha assegurado 0 leitor ado de Portugues nas
universid ades de Rostock, Munique, Berlim, Santiago de Compostela e Madrid, entre os
anos de 1938 e 1947. Da sua passagem pelas universidades alemas, colheu e desenvolveu
urn contacto aprofundado com as disciplinas antropologicas e etnologicas de que resul
tou, em Margo de 1944, 0 seu doutorarnento pela Universidade de Munique, na area de
Filosofia, em que se abrigava a Volkskunde, disciplina em que se.enqu adrava 0 terna da
sua tese (12).

Ao aceitar a direccao da seccao de Etnografia do Centro de Estudos de
Etnologi a Peninsular, Jorge Dias exporia ao Prof. Mendes Correa urn plano integrado de
accao do Centro de Estudos de Etn ologia Peninsular que constaria de:

1. LevantamenlO etnogrdfico e etno -sociol6gico geral do Pais atraves de tra
balhos de campo intensivos; 2. organizacao do material recolhido nas pesqui
sas de campo, em ficheiros e arquivos; 3. recolha ampla de toda a bibliografia
sabre Etnograft a portuguesa; 4. publicactio de pequenas monografias de
analise dos m ateriais recolhidos; 5. realizacdo de estudos mais amplos, de
interpretacao, querpor temas, quer par regioes; 6. introducdo do factor geogra
fico no estudo da Etnografia, querpela analise e distribuictio cartografica dos
temas, quer p ela consideracao da cultura local situada em areas culturais
mais amplas; 7. preparaciio de estudos teoricos, de con ceituacao e de metodo
logia (13).

Por essa altura Jor ge Dias comeca a congregar ~m seu torno urn conjunto
de colaboradores, par ele conduzidos ao interesse pela Etnologia, entre os quais e justo
salientar Margot Dias (admitida no C.E.E.P. em 1947), Fern ando Galhano (1948),
Ern esto Veiga de Oliveira (1953) e Benjamim Enes Pereira (1959). Actuando no ambito
institucional do Centro de Estudos de E tno logia Peninsular, a "equipa de Jorge Dias", como
viria a ser conhecida no quadro das ciencias sociais portuguesas, desenvolveria urn esfor
cado e exaustivo trabalho de levantamento e investigacao no dominic da Etnografia e da
Etnologia portuguesas, actuando num campo bern diferente daquele que a escola do
Porto tinh a, nas dccadas ante riores, reinvindicado como antropologico. Na verdade,
Jorg e Dias, que por Antropologia entendia a Antropologia Cultural, ou Etnologia, parece
nunca ter aceite a qualificacao aposta nas designacoes do Institut o e da Sociedade que
Mend es Correa dirigia, onde, em sua opiniao, convinha vincar, ate pela sua pratica, a sua
caracteristica de Antropologia Fisica.

Em 1949, porventura em reconhecimento a essa necessidade de esclare
cimento dos campos de intervencao, os sectores do centro sao transformados em Seccoes
dotadas de alguma autonomia: Pre -Historia, sob a direccao de Mendes Correa; Antropo-

5
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logia Fisica e Biologia Humana, dirigida por Alfredo de Athayde; e Etnografia, dirigida
por Jorge Dias.

De 1949 a 1959 a dinamica imposta por Jorge Dias no ambito do Centro de
Estudos de Etnologia Peninsular e responsavel pela renovacao da etnografia e pelo
catapultar da Etnologia como uma disciplina estritamente cientifica, dot ada de uma
metodologia e de uma pratica pr6prias.

Eo perfodo em que o Centro adquire a sua plena maturidade,
em que se opera verdadeiramente a renovacao dos estudos etnograficos em

Portugal, em que se estabelecem solidas relacoes cientificas com organismos
congeneres de todo 0 mundo, e em que se vai afirmando internacionalmente
de modo cada vez mais iniludivel 0 valor pessoal de forge Dias e da obra que
vinha a realizar no Centro, reconhecido pelas mais expressivas referencias por

parte dos maiores etnologos dos vdrios paises (14).

o desenvolvimento e autonomizacao progressivas da seccao de Etnografia
do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular resultou numa decisiva renovacao dos
estudos etnol6gicos em Portugal, que, como acentua Veiga de Oliveira, ap6s 0 desapare
cimento da brilhante geracao de Leite de Vasconcelos (com Adolfo Coelho, Te6filo
Braga, Consiglieri Pedroso e Rocha Peixoto, entre outros) "estavam unicamente a cargo
de arriadores, e, embora par vezes de muito boa qualidade, eram totalmente falhos de
unidade e sisternatizacao" (15). Obviamente, 0 relancamento dos estudos etnograficos e
etnol6gicos em Portugal conduziu, a breve trecho, it sua inclusao nos programas universi
tarios.

Em 1952 Jorge Dias econvidado a reger a cadeira semestral de Etnologia
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cadeira que ate af funcionara como
"mistura de raciologia com arqueologia" (16). Manter-se-ia em Coimbra ate 1956, ana em
que e chamado a leccionarem Lisboa, na Faculdade de Letras e no Instituto Superior de
Estudos Ultramarinos. Na Faculdade de Letras de Lisboa assumiria a regencia da
cadeira de Etnologia e, ap6s a reforma dos curriculos daquela faculdade, pass aria a asse
gurar a regencia das cadeiras de Etnologia Geral, em 1957, e, no ana seguinte, a de
Etnologia Regional (17). No Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (18), por indica
c;ao do Prof. Adriano Moreira, Jorge Dias leccionaria, de 1956 a 1962, as cadeiras de
Antropologia Cultural e Instituicoes Nativas e, ap6s 1962, Antropologia Cultural e Insti
tuicoes Regionais.

Tal como acontccera no Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, a entra
da de Jorge Dias para 0 Instituto Superior de Estudos Ultramarinos revelar-se-ia de-

. cisiva para 0 arranque de uma etnologia ultramarina, nao s6 no ambito restrito da sua
actividade lectiva.naquele Instituto, mas, igualmente na Junta de Investigacoes do Ultra
mar, com a qual Jorge Dias e Margot Dias passariam a colaborar regularmente, em
resposta a urn convite que lhes tinha sido enderecado por Adriano Moreira. Dessa sua
participacao nas actividades da Junta de Investigacoes do Ultramar, resultariam, no dizer
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de Veiga de Oliveira (19), uma "viragem radical" e 0 surgimento de "um a mentalidade

nova, aberta e esclarecida, na m aneira de encarar os problemas human os no Ultramar",

2.2. A ocup acao cientffica do .ultramar portugues

Em 1954, como ja referido, tinha sido criado, tambern no qu adro da Junta
de Investigacoes do Ultramar, 0 Centro de Est udos de Etnologia do Ultramar. Se bern
que possa scr entendido como uma primeira tent ativa em ace de r a um conhecimento nao
exclusivarnente sornatico das popul acoes colonizadas, a pratica de investigacao daquele
centro, como manifcstamcnt e comprovado na listagem das suas publicacoes, raras vezes
se afastou do ambito da antro pologia fisica. A justificacao dess a or ientacao esta relacio
nada com 0 facto de a maior ia dos investigadores do Ce ntro de Es tudos de Etnologia do
Ultramar provirern da esco la do Porto (20) .

A renovacao da etnologia ultram arina, tal co mo aco ntecera, a pa rt ir de
1947, com a etnografia c etnologia portuguesas, muito ficar ia a dever it accao de Jorge
Dias. Tod avia, contrariamente ao oco rrido no Porto, com 0 Centro de Estudos de Etnolo

gia Peninsular, Jorge Dias nunca viria a colaborar nas act ividades do Centro de Estudos
de Etnologia do Ultra mar (21), ainda que, desde a sua chegada a Lisboa, em 1956, pas 
sasse a ser urn colabo rador regular das actividades da Junta, m orrnen te aquelas que vi
riam a ser desenvolvidas pe lo Centro de Estudos Politicos e Sociais.

o Centro de Est udos Politicos e Sociais, fundado na Junta de Investigacoes
do Ultramar pela Portari a no. 15737, tinha a dirigi-Io urn cientista clevidamente esclareci
clo, quer sobre 0 sentido do concerto cia politica internacional quanto it ques tao colonial,
quer sobre a import ancia - e urgcncia - dos estudos etno-sociologicos das populaco es do
"ultram arportugues". No rnesmo ano em que 0 convidara a lecc ionar no lnstituto Sup erior
de Es tudos Ultra marinos, Adriano Moreira enca rrega Jorge Dias de uma viagem pros
pectiva a Angola, Mocambique e Guine de que resultara, em 1957, a constituicao oficial
sernpre no quadro do Centro de Estudos Politicos e Sociais - da Missao de Estudos das
Minorias E tnicas do Ultramar Portugues (22). Chefiada por Jo rge Dias, a Missao contava
ainda com 0 concurso da "La, assistente" Margot Dias e do "acljun to" Manuel Viegas
Guerreiro, real izando entre 1957 e 1961 campanhas de investigacao entre os Macondes
do Nort e de Mocambi que, e tamb em entre os Chopes do Sui de Mocambique, os Boehl
manes de Angola, etc., campanhas essas de que resultou, en tre outras, a publicaca o da ci
cl6pi ca monografia Os Macondes de Mocambique (23), em quatro volumes.

Com a publicactio desta obra cumpriram -se os objectives

cientificos da Misstio, mas, a par destes, outros tinham sido previamente deli
neados: dcveria f orge Dias proceder a urn levantamento da situacao politica e

social, ntio .1'6 n o Pl an.alt o Macon de , m as tambem do ou tro la do da
Royuma... A essa especifica tareja deverdo ser apenas as apreciacoes de Jorge

Dias sobre a Unitio Sul-Africana, onde permaneceu enquanto professor con-
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vidado da Universidade de Witwatersrand, e, no seu conjunto, tais incum ben

cias constitu em aquilo a que convencionam os chamar de objectivos politico
sociais da MEMEUP (24).

Apos cada campanha, Jorge Dias, na qualidade de "chefe de Missao, redi 
gia urn relatorio anual que remetia a direccao do Centro de Estudos Politicos e Sociais e,
em ultima instancia, ao Ministerio do Ultramar. A pertinencia desse conjunto de Relato
rios (25) reside no facto de que, pela sua objectividade, permitem escIarecer quais as mo
tivacoes da "subita vocacao" africanista de Jorge Dias a partir de meados da decada de 50
e, ainda - e em complemento as indicaco es fornecidas no pre facio e no capitulo introdu
t6rio do volume 12 de Os Macondes de Mocambique - conhecer, em toda a sua extensao,
as condicoes polfticas e sociais que rode aram 0 desenvolvimento do trabalho de campo
conducente a redaccao da monografia sobre 0 povo Maconde. Ademais, ao descreverem
as circunstancias politicas que envolveram 0 trabalho da equip a de Jorge Dias no terrei
ro colonial, os textos dos Relatorios das Campanhas evocam, de uma forma bastante
objectiva, as caracteris ticas dominantes da politica e pratica coloniais portuguesas, assu
mindo a situacao coloni al em quase todas as suas vertentes e compartilhando, dessa
forma, de uma qualid ade valiosa, seguramente Impar em toda a producao cientffica do
perio do colonial do Estad o Novo. No outro extrema da producao "ultramarina" de Jorge
Dias deveremos colocar Os Macondes de Mocambique, em que a situacao colonial - e os
seus principais componentes, i . e.rdominacao, exploracao - e, em boa verdade, ignorada.
De permeio, urn muito importante conjunto de pequenos textos, abrigados a sombra tute
lar de Os Macondes de Mocambique - se bern que, alguns deles , com data anterior ao ana
de publicacao do 12 volume (1964) - pelos quais 0 autor veiculou uma posicao "oficiosa"
sobre 0 problema colonial, a saber: A Expan sao Ultramarina Portuguesa aluz da Modema
Antropologia (26), Contactos de Cultura (27), Convfvio entre Pretos e Brancos nas Provfn
cias Ultramarinas Portuguesas (28), Conflit os de Cultura (29), Estrnturas S6cio-Econ6mi
cas em Mo cambique (30), Contribuicao para 0 Estudo da Quesuio Racial e da Miscigena
cao (31), Mudanca de Cultura entre os Macondes de Mo carnbique (32) e Migracoes dos
Povos e seus Reflexos Culturais (33).

2.3. Contacto, Mudanca, Conflito

Pela sua natureza reservada, os textos dos Relat6rios das Campanhas per
mitiram a Jorge Dias 0 levantamento de questoes eminentemente pertinentes em relacao
as quais fornece respostas inteiramente justas. Distinguem-se, portanto, da serie de textos
acima discriminados, em que Jorge Dias fornece urn modelo explicativo correctamente
fundamentado para urn conjunto de questoes algo irrelevantes, se se atender a natureza
dos prop 6sitos pre viamente enunciados.

Devido a sua formacao e contactos, Jorge Dias sempre demonstrou uma
certa deferencia (34) para com a escola hist6rico-cultural de Viena, que, entre as decadas
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de 20 e 30, desenvolveu a celebre teoria dos ciclos culturais (Kulturkreise). Richard
Thurwald, que fora seu mestre em Bedim, parece ter sido 0 autor da escola etno-socio
logica alema que mais influenciou a obra de Jorge Dias. Todavia, Jorge Dias nao deixou
de reparar que os esquemas teoricos dessa escola "enfennavam dum excessivo esquema
tismo, que foi corrigido mais tarde pela escola [uncionalista" (35). Posteriormente, sobretu
do com 0 desenvolvimento do trabalho de campo entre os Macondes, ira perfilhar pre
ferentemente as ideias funcionalistas. No prefacio ao volume II! de Os Macondes de
Mocambique, Jorge Dias presta rendida e constante homenagem ametodologia funcio
nalista, citando arniude Evans-Pritchard (36). Mas a monografia sobre 0 povo Maconde,
como outros estudos de comunidade desenvolvidos por Jorge Dias - Vilarinho das Furnas
e Rio de Onor - nao constituiu, na obra deste autor, 0 dornfnio privilegiado para 0 exerci
cio da analise funcionalista, pelo menos aquela que radica em Evans-Pritchard e que,
contrariamente ao funcionalismo malinowskiano, nunca fechou os olhos acontradicao e
amudanca. Nos estudos monograficos Jorge Dias apresenta as culturas, quer se trate de
uma etnia, de uma aldeia ou de uma comunidade, como unas na sua coerencia interior,
sem a intervencao de componentes exteriores e em que a mudanc;a,se sumariamente
descrita, nao e considerada em si mesma. Em Os Macondes de Mocambique, apresentado
como uma "monografia cldssica", Jorge Dias nao deixa, contudo, de chamar a atencao
para a existencia de problemas resultantes de "contactos deculturas", que 0 autor prome
tia abordar em outros trabalhos.

Dai resulta que a monografia apresenta um caracter de certo
modo tradicional, omitindo os aspectos mais flagrantes do dinamismo cultu
ral resultante dos actuais eontaetos humanos. E, porem, nossa intencdo tratar
esse assunto aparte, aproveitando muitos materiais ineditos que eolhemos no
Tanganhica e em Mocambique, alem do que ja [oi exposto nos referidos Re
latorios (37).

De facto, assim viria a acontecer: acompanhando a redaccao dos sucessivos
volumes de Os Macondes de Mocambique, Jorge Dias foi expondo, em pequenas comuni
cacoes ou artigos, os "aspectos mais flagrantes do dinamismo cultural", sobretudo aqueles
que resultavam da sua observacao direct a - e participante - no Planalto, e que, necessa
riamente, radicavam nas caracterfsticas dominantes da politica e da pratica coloniais por
tuguesas .

o expediente utilizado por Jorge Dias nesses textos de analise socio-econ
arnica nao foi muito diferente daquele de que deitaram mao os academicos ingleses no
pas-guerra, i.e., travestindo a situacao colonial com os epitetos do contacto, da mudanca
e do conflito, factores tidos como social e culturalmente endogenos, ou, quando muito,
como radicalmente exogenos, ignorando, desse modo, 0 "mediador" colonial. .
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2.3.1. Os Vectores de Expansao

Rui Pereira

Ajustificacao da "expansao ultamarina potuguesa", i. e., da sua empresa co
lonial , esta presente em quase todo s esses textos e os argumentos evocados par Jorge'
Dias sao de natureza variavel. Em "Convivio entre Pretos e Brancos nas Provincias Ultra
marinas Portuguesas" (1960), Jorge Dias apresenta a "expressao ultramarina" como se
fosse 0 resultado de uma evolucao natural:

N6s fomos os continuadores de Wl1 movim ento de relactio e

de fu sao que caracteriza a exp ans iio da humanidade a partir do Neolitico
(38).

Esta tomada de posicao , alga evolucionista, perpassa par todo 0 conjunto
de textos a que nos temos vindo a refer ir, quer se trate de ''A exp ansiio Ultramarina
Portuguesa aLuz da Mo derna A ntroplogia" (1957) ou de "Migracoes dos . Povos e seus
R ef/exos Culturais" (1972) . Tod avia, entre esses dois marcos da obra "ultramarina" de
Jo rge Dias, a constelacao de var iaveis Ioi-se ajustando a novas hip 6teses de correlacao. Se
em 1957 a "expansdo ultramarina" ainda era correlacionada com a classica evocacao da
missionacao, da "expansao da Fe" (39), em 1960, com "Convivio entre Pretos e Bran cos nas
Provincias Ultramarinas Portuguesas" foi adiantado urn modelo explicativo que possibili
tari a ver na evolucao hist6rica nacional uma adrnirave l continuidade, iniciada no mo
vimento da Reconquista e; ap6s 0 terrnin o desta, nas formas de integracao social e cultu
ral das populacoes berberes e judias que permaneceram no Centro e Sui do pais .

Os reis de Portugal comecaram a chamar-se reis de Portuga l e
dos Algarves, designacao que revela bern 0 contraste cultura l que devia entao
existir entre as populacoes do norte e as do sui. 0 convivio que dai resultou
com os m ouros que ficaram integrados no territorio nacional, assim com o
com numerosos judeus, prin cipais intermediaries entre a cultura arabe e a por

tuguesa, contribuiu desde 0 inicio para uma certa compreensiio e tolertincia de

formas de vida diferentes das nossas de entao (40) .

Tal movimento acentuar -se-ia ap6s a conquista de Ceut a em 1415, que 0 autor apresenta
como urn impe rativo da geografia politica (41):

Enquanto que a maior parte das nacoes europeias se [o rmou
p ela conquista de territories e povos vizinhos, a nossa teve de se [ormar camin

hando de norte para sui, numa estreita [aixa de terra, apertada entre 0 mar e
Castela, 0 que necessariam ente conduzia a transpor a estreita barreira mariti
ma e a passar para 0 continente vizinho.
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o modelo explicative conclui-se apresentando a "expansao ultramariana
portuguesa" como tim componente fundamental da identidad e nacional, uma vez que
acompanhou a formacao da pr6pria nacionalidade, ja qu e "Portugal [oi-se precisamente
constituindo como nacdo, atraves desses contactos" (42).

Finalmente, em 1972, com a publicacao de "Migracoes dos Povos e seus
Reflexos Culturais'', Jorge Dias introduziu urn novo cornponente na justificacao e explica
<;ao da presenca portuguesa em Africa. Expansao e colonizacao foram en tao travestidas
de ernigra cao.

Ecom expansiio portuguesa, a partirdo sec.xv, que se abre a
ultima fase das grandes migracoes humanas (43).

Numa epoca que ja nao se compadecia com rnissoes transcendentes (ex
pansao da Fe) ou com direitos historicos e imperativos gee-politicos de justificacao
pouco solida, a emigracao constituiu-se como 0 derradeiro vector pelo qual poderiam
correr as justificacoes e pretensoes de urn modelo polftico que se desmoronava.

2.3.2. Os Factores de Mudanca

Em Contactos de Cultura (1958) Jorge Dias apresenta os fenomenos de en
contro de culturas como indispensaveis a "evolucao cultural" (44) . Por essa altura, em
1958, 0 autor ainda nao se tinha apercebido da extensao da situ acao de instabilidade so
cial e politica vivida no terreiro colonial portugues, pois tinha acabado de concluir, numa
breve "rnisstio do cacimbo", a sua primeira campanha no Planalto. Podia, entao, acrescen
tar que:

... os contactos sao psicologicamente estimulantes, porque dos choques de
dijerentespadroes de cultura e de diferentes concepcoes de vida resulta como
que um despertarda letargia propria do isolamento (45).

Mas as subsequentes campanhas no ambito da M.E.M.E.U.P. habilitar-no
-iam de uma visao radicalmente diferente. Como expresso em "Conflitos de Cultura"
(1961), 0 contacto, enquanto perfodo transitorio, remeteria os indivtduos para uma "in
quietacao psiquica", capaz de conduzir a "descargas emocionais mais ou menos violentas"
(46). Consequenternente, em 1961, Jorge Dias poderia, concluidas as campanhas da
M.E.M.E .U .P., veicular posicoes algo diferentes das ant eriormente subscritas, ate por
que, acentuada a instabilidade no Norte de Mocambique, haveria que deitar mao de
novos conceitos operatorios. Na esteira do conceito de conflito, surge, entao, a nocao de
mudanca.

o sentido dessa mud anca seria, no modelo de an alise concebido por Jorge
Dias, inequfvoco e inevitavel: uma vez que, como defendido pelo autor em "Estruturas
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Socio- E conomicas em Moc am bique", as sociedades africanas pre-colonials - significati
vament e descritas como se se encontrassem num estado de grande atraso cultural (47) 
estariam presas a uma "precaria econom ia de subsistencia" (48), agravada por urn per
manente estado de carnificina inter-etn ica, a resposta ao cont acto outra nao poderia ser ,
mesmo que acusta de uns quantos transitorios conflitos, senao a integracao progressiva
na economia europeia. Tal integracao seria acompanhada por uma acentuada mudanca
social e cultural que , naturalmente, se constitufra como objecto priveligiado de analis e do
antropologo.

as factores da mudanca - quer Jorge Dias se refira asociedade Tsonga, no
Sui de Mocambique, ou ao contexte Maconde, que constituiu objecto priveligiado da sua
analise - nao poderiam ser imputados aaccao directa do colonialismo portugues, No caso
Tsonga, a mudanca encontrar-se-i a correlacionada com 0 apelo das minas sul- africanas,
responsavel pelo incremento da migracao laboral a partir do ultimo quartel do seculo
passado. A monetarizacao crescente da economia Tsonga acabaria por subverter a trama
social tradicional, num encadeamento que 0 Jorge Dias apr esenta como se segue:

Os homens habituam-se a emigrar para 0 Rand, onde tra
balham nas minas ou na indu stria... 0 dinh eiro comecou a circular entre eles
e 0 gado deixou de ser indispensavel para pager 0 lobolo. 0 caracter mitico do
gado perdeu-se com a [orca coesiva que ligava todos os m embros msculinos
da familia extensa (49).

Entre os Macond es, 0 apelo do comercio intern acional acabaria por desen
cadear urn processo algo sernelhante:

No seculo XIX surge 0 interesse pela borracha nos m ercados
internacionais, e O.'i Macon des extraem latex de certas trepadeiras
(Landolphia sp .) e vao vendergrandes bolas de borracha aos comerciantes do
litoral. Em troca obtem esp ingardas, poivora, tecidos e ferro. Com os panos
conseguem prestigio perante as mulheres, que os cobicam. Os casamentos
entre primos cruzados em regim e avun culocal, sem compensacao, subsistem,
assim como os casamentos matrilocais, mas quando 0 homem procura arran
jar novas mulheres, segundo a tradictio poliglnica, os casamentos seguintes
comecam a obedecer ao regim e patrilocal, recebendo a familia da noiva llma
espingarda como compensacao nupcial (50).

Mas 0 merc ado da borracha nao respondeu, ainda, a uma monetarizacao da
economia tradicional Macond e, uma vez que as transacoes se efectuavam no mero plano
da troca. a s seus efeitos foram parcelares, se comp arados com aqueles que se desen
cad eariam ap6s 0 desenvolvimento da rnigracao laboral Maconde para as plantacoes de
algodao e sisal no Sui do Tanganhica, a partir da decada de 20.
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o Maconde conhece enuio, pela primeira vez, 0 valor do di

nheiro. Ate 1915, pelo menos, 0 dinheiro niio tinha para eles grande significa
do. Mas daqui por diante 0 dinheiro comeca a ser elemento muito importante
na sua sociedadc, contribuindo para a transjormacdo de muitos tracos da sua
cultura, ... 0 dinheiro torna-se uma arma de dois gumes. POl' urn lado permite

a aquisicao de muitos artigos uteis, como bicicletas, [erramentas e objectos de
comodidade; por outro lado torna-se um elemento de corrupcao. 0 lobolo
pago Ii familia da noiva nos casarnentos virilocais continua a ser a espingar
da, mas os valorestornam-se desiguais. Enquanto para um agricultor a espin
garda e um artigo caro, dificil de obter, para um trabalhador recem-chegado
do contrato esta adquire-se [acilmente. Tal diferenca de pode aquisitivo da
origem a um profunda desiquilibrio do sistema ... (51).

Em ambos os casos, quer se rcfira aos Tsonga, quer se refira aos Macondes,
Jorge Dias ignora, pelo menos no conjunto de textos a que nos temos vindo a cingir, 0 en
volvimento directo da adrninistracao colonial portuguesa no processo da mudanca, 0
autor, em momenta algum, Clevado a interrogar-se sobre as razoes pelas quais Tsongas e
Macondes forarn induzidos a aceitar tao "[acilmente" as imposicoes decorrentes da mone
tarizacao da sua economia, ou, ainda - c sobretudo no que respcita a migracao laboral
Tsonga - a procurar integrar 0 cnquadramento legislativo colonial que a proporcionou.
Tudo se passaria como se a mudanca, progressivamente instalada no seio dessas comuni
dades, Iosse desencadeada por factores duplamente exogenos, i. e., exteriores nao so a
propria sociedade - ate af perfeitamente acomodada num equilibrio endernico - como
tambern exterior aos limites da administracao colonial.

3. Conclusao

Conquanto tivessemos apresentado 0 cicio de obras "ultramarinas" de Jorge
.Dias como compreendcndo tres conjuntos, deveremos, para uma compreensao global da
sua producao, entende-los como parte integrante de Os Macondes de Mocambique, quer
se trate dos Relatorios daMissao de Estudos das Minorias Etnicas do Ultramar Portugues,
quer se trate dos textos de analise socio- economica, a que nos temos reportado.

Nos seus estudos monograficos Jorge Dias apresenta as sociedades como
fntegras na sua coerencia interior, sem a intervencao de componentes exteriores e em que
a mudanca, mesmo que referida, nao e considerada em si mesma como objecto privilegia
do da analise. Mas se julgada no seu conjunto a obra deste autor no domfnio colonial
situa-se numa posicao Irnpar para todo 0 contexto da producao cientffica colonial, ou
seja , ousou nao "contornar 0 facto colonial" (52), se bern que 0 tivesse Ieito apenas ao
abrigo da confidcncialidade reservada dos relatorios das campanhas da Missiio de Estu
dos das Minorias Etnicas do Ultramar Portugues, ignorando ostensivamente, nos textos de
divulgacao cientffica, as consequencias da accao da administracao colonial portuguesa.
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A ac tual antropologia portuguesa tern uma enorrne dfvida para com a obra
de Jorge Dias, embora esse reconhecimcnio se tenha processado em refere ncia asua pes
quisa sobre as co munidades rurais po rtug uesas e subsista, ainda, alguma relutanci a em
debater a sua investigacao no contexte colonia!. Tal debate, nos termos em que se tern
realizado - ou que se venha a realizar - inco rre facilmente em dois tipos de erro , opostos
mas, em boa verdade, complementares: de urn lado, a reabilitacao cega; do outro, 0 jul
gamento sumario, Seja como for , estamos certos, com Pierre Bourdieu (53), que a rest i
tuicao do passado de uma disciplina cien tffica e sempre 0 resultado de uma disputa no
presente e, como tal, as estra tegias de reabilitacao ou condenacao sao, necessariamente,

. estra tcgias de esp eculacao simbolica,
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