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Uma Hist6ria da Antropologia.Reflexoes Sobre

a Sua Necessidade e as Suas Condicoes

Jacques Houart *

"Ndo ea nossa propria vida que vivem os, mas sim a vida dos mortos"

Oscar WILDE

"AM como enecessaria aplicar-nos agora, para ser artistas, a esquecer, a ignorar!"

Frederico NIETZSCHE,A gaia ciencia

Pode parecer paradoxal, ja que estamos aqui juntos para produzir urn efei
to de conhecimento, comecar uma intervencao num col6quio de antropologia por urn
apelo a "ignorancia''. Mas a construc iio colectiva de uma Historia cientifica da antropolo
gia implica uma ruptura previa (1) com os pressupostos teoricos e metodol6gicos do que
tern sido apresentado ate agora como "hist6rias" da antropologia. Temos que esquecer al
gumas coisas ,para entrar em nos m esm os , "perder a nossa cabeca para entrarmos nos nos
sos corpos" (David COOPER), morrer as ideias Ieitas e acabadas para viver a nossa pr6 
pria vida. Varies autores conternporaneos, que se dedicaram as questoes da hist6ria da
antropologia, constataram 0 carac ter em geral decepcionante e insuficiente do que foi
produzido ate agora neste campo (2).

Trata-se duma hist6ria cumulativa, edificante, redu zida "a reco rdacao das
descobertas que ficaram para a post erioridade". E a "hist6ria" das "proezas da ciencia"
que procede por "ant ecipacoes e operacoes de seleccao, em nom e da ciencia em evolu
cao , pelo que se purifi ca 0 passado deturpand o os textos, descobrindo a sua conivencia
com 0 present e da ciencia e a relacao de interioridade que ele mantern com ela; ja nao
existe diferenca de essencia mas de grau, gradacao quantitativa quando muito."(3).

o metodo que se utiliza e 0 "metodo psicoI6gico"(4) para 0 qual "todo 0

conceito novo, tod a a metodologia inedit a, toda a reorganizacao do conhecimento sao
imediatamente interpretados como a conquista dum olhar perscrutador, dum escrupulo
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atento a urn pormenor por muito tempo esquecido, duma Razao contornando 0 precon
ceito, etc."(S).

Parece que, se a antropologia colocou no centro do sistema de nocoes, con
ceitos e categorias que elaborou, a ideia da necessidade de pensar cada producao huma
na na sua relacao com a totalidade socio-cultural de que depende, no entanto, quando se

pensa ela mesma, esquece-se de modo surpreendente, desse princfpio basi
co da "imaginacao sociologica e antropoI6gica"(6).
Se, para a explicacao de qualquer aspecto das realidades socio-culturais que ela estuda, a
reconstituicao da totalidade do sistema Ihe parece indispensavel, quando se trata da His
toria do conhecimento que ela mesrno produz, pe lo contrario, torna-se de repente
arnnesica acerca das condicoes sociais e institucionais que lhe perrnitiram constituir-se
como ciencia.

Devem portanto existir, para produzir urn ser antropologico que se ignora
nas suas deterrninacoes essenciais, "processos sociais que transccndem a sua intencionali
dade individual" (David COOPER) (7); e, quando colocamos a questao da necessidade
de construirmos juntos uma Historia cientifica da nossa ciencia, e a questao da propria
liberdade de cada urn de nos que estamos a colocar, da nossa liberdade de escolher a
nossaposigao no mundo no qual vivemos.

Se a nossa experiencia como antrop61ogos sofreu duma "distorcao cultural"
(D . COOPER) que nos levou a essa "amnesia" do nosso condicionamento socio-historico,
temos entao que, contra essa nao-consciencia da nossa propria historia, a fun de conquis
tarmos a autonomia da nossa ciencia, desenvolver uma atitude de "vigilancia reflexiva" (D.
COOPER) que possa de scondicionar-nos dessa distorcao. E isso passa por uma "descon
strucao'' (Jacques DERRIDA) (8) da nossa lingua e das nossas praticas aplicando-lhes os
proprios princfpios da relatividade sociologica e antropologica que sabemos utilizar no
nosso dia-a-dia, Ja nao poderao ser entao os avances mistificados de uma razao psicologi
ca abstracta e intemporal a explicar os progressos da nossa ciencia, mas sim a historia real
dos homens, no seu vcrdadeiro processo contraditorio, onde, uma vez compreendidos nas
suas deterrninacoes reciprocas reais, 0 social e 0 individual deixarao de se excluir como
"irrnaos inimigos".

Ternes aqui que aprofundar as razoes cia necessidade de construirmos uma
Historia cientffica da antropologia, que, pelas "desconstrucoes" e "descondicionamentos"
que implica, pode deixar-nos mornentaneamente "fragilizados", com uma sensacao de
vertigem e de desoricntacao a beira do abismo, do nada, isto e, com a duvida criticista
que pode surgir cia relativizacao socio - hist6rica do conhecimento antropologico,

Eum risco real , mas, como clizia David COOPER, quando definia as regras
que deveriam presiclir a uma nova "gramatica de vida": "(...) a nossa epoca e desesperada
e (...) temos de correr detcrminados riscos a fim de criar uma confianca que neutralize es
trategias clestinadas afrustacao - e, em ultima instancia, estrategias em geral" - ja que "es
trategia" e 0 termo que designa um moclo de actuacao organizacla atrave da qual, numa
"Cidade" dividida socialmente como num estado de guerra (9), um grupo pretende obter
vantagens clecisivas sobre os outros.
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Epoca desesperada! Mas quando reina a "mentira social" (D. COOPER), a
. poss ibilidade de viver uma vida realmente huma na - 0 que constitui afinal de contas a

questao central da antropologia -, uma vida que implica, da parte do Homem, 0 conhe
ciment o profundo de si mesmo, e 0 que esse conhecimento permite, isto e, a recuperacao
pelo Hom em do se u prop rio poder sobre 0 mundo e sobre ele mesmo, essa possibilidade
nao dependera cia pr"pria da passagem por urn momento de desespero? E essa questao
central da antropologia que coloca Jean-Paul SARTRE (10) na sua peca de Teatro As.
moscas quand o Jupiter adverte Orestes de que, abrind o os olhos ao povo, nao vai trazer
lhe a felicidad e mas sim a solidao e a vergonha, e que Orestes responde que nao se tern 0

direito de recusar aos homens 0 desespero, porqu e os homens sao livres e que a vida hu
mana comeca do outro lad o do desesper o. F. NIETZSCHE, que queria "acorda r 0

homem" (11) nao dizia outra coisa quando fazia depender do "grande e vagaroso so
frimento que demora 0 seu tempo enos faz cozer como debaixo de lenha verde" a obrig
aca o que sentimos de "descer ate aultima prega das nossas profunduras" (12).

Mas porque essa "vontade de interr ogar de ora em diante"?
E que, como dizia NIETZSCHE, "a pr6pria vida se tornou urn problema".

Temos entao de pensar na questa o que toda a civilizacao coloca quando deixa de se
conceber como urn tod o acabado e Iechado e se sente problcrnatica: "como pode a vida
tornar-se essenci al?" (G . LUKACS) (13).

E conhecido 0 dito espirituoso de Margareth MEAD: "Quando urn homem
nao esta satisfeito consigo pr6prio, Iaz-se psicologo ! Quando nao esta satisfeito com a
sua pr 6pria sociedade, Iaz-se sociologo ! E qu and o nao esta sa tisfeito nem consigo
mesmo nem com a sua propria sociedade, Iaz-se antropologo!". Como compreender isso?
Emile DURKHEIM mostra bern (14), no surgimento da reflexao sociol6gica, a confluen
cia dum movimento de progresso intelectual e duma transforrnacao revolucionaria da so-

ciedade no seu conjunto, 0 que nao podia deixar de colocar "face-a-face" 0

individuo e a "sua" sociedade.
Mas se ele fala dum entorpecimento do pensament o social a seguir amorte de Auguste
COMTE, tamb em nao deixa de sublinhar 0 reacender do debate avolta das questoes so
ciol6gicas na altu ra da Com una de Paris. E nesse mesmo momenta em que a socied ade
(15) pode dificilmente ignorar que tamb ern vive uma His toria, que surgem as primeiras
"teorias antropoI6gicas"(16), mas para vir rcforcar a perspectiva evolucionista, 0 que per
mite asociedade ocidental resolver "a baixo custo" a questa o do Outro. Tratar-se-ia duma
forma inferior de humanid ade, mais proxima da natureza animal, cujos modelos de or
ganizacao social se encontra rn "invalidados" (D. COOPER) pelo seu afastamento dos pa
droes de cornportamento considerados caracteristicos dos .estadios mais evoluidos no
progresso da Civilizacao.

Como lernbra Bruno BETTELHEIM (17), as geracoes anteriores a I II
Grande Guerra Mundial viviam com a crenca nurna era de progresso permanente, trazen
do cada vez mais seguranca e felicidade aos hornens . Era urn dogma para a burguesia da
epoca, Mas quando a seguir a este prim eiro conflito mundi al de proporcoes tao devasta
doras, Paul VALERY pode exclamar, num grito que simboliza toda a desorientacao da

6



82 Jacques Houart

epoca: "N6s, civilizacoes, agora sabemos que somos mortais!", entao instala-se no seio
mesmo do pensamento ocidental uma duvida "abismal" (G. LUKACS) (18) sobre as suas
pr6prias razoes .

Jii na primeira metade do Sec. XIX, G. HEGEL, analisando os aspectos
opostos, em luta reciproca, na sociedade do seu tempo , tinha percebido que a cultura
moderna os tinha exasperado numa contradicao violenta 0 que, obrigando 0 hornem a
viver simultaneamente dentro de dois mundos que se contradiziam, 0 tinham transforma
do num ser anfibio. (19).

Nada de estranho entao que essa fractura que 0 homem sentia em si mesmo
o tivesse levado para a interrogacao psicologica a par da reflexao sociologica. Mas
HEGEL considerava a sua epoca como urn tempo de transicao (20) em que, depois de
uma vasta subversao de formas culturais rmiltiplas, se preparava urn salto qualitativo da
espiritualidade.

Estava para nascer urn mundo espiritual.
Mas 0 que foi feito desse mundo onde a ciencia, vindo coroar todo esse mo

vimento intelectual, perrnitiria realizar a mediacao dos aspectos antag6nicos que divi-
diam 0 homem?

Sera 0 mundo actual onde a sociedade ocidental continua a desempenhar urn papel tao
determinante e no qual, no entanto, se agravam e acentuam os desiquilibrios entre grupos
sociais, regioes e nacoes? 0 mundo da fome, do subdesenvolvimento, do analfabetismo,
da prostituicao, do racismo, do sexismo, das catastrofes ecol6gicas, etc. (21).

Por isso, como se deduz tambem das reflexoes de B. BETTELHEIM, a par
tir do Sec. XX 0 mundo ocidental nao podia deixar de pensar-se, ou dentro duma Hu
manidade geral submetida a uma Natureza dada a priori, 0 que explicava a sua incapaci
dade em resolver as gran des questoes do Homem, ou, de modo decidido, como urn mero
momen to da Hist6ria humana, 0 que nao podia deixar de leva-lo, pela relativizacao socio
hist6rica dos seus pr6prios modelos, a revalorizar as razoes e os modelos de organizacao
das sociedades diferentes (22).

Visto 0 acentuar contemporaneo das assimetrias sociais, constituiu-se
necessariamente como ponto central do debate contemporiineo a questao principal que
toda a antropologia coloca: 0 homem total como unidade contradit6ria dos seus aspectos
bio-psico-sociais nas suas determinacoes recfprocas . POI' outras palavras, surge como fun
damental do debate actual a interrogacao seguinte: as lutas sociais e as suas repercussoes
psicofisiologicas terao que ser assumidas como uma fatalidade ligada a propria natureza
humana ou, pelo contrario, podera depender de nos, da nossa accao e da nossa reflexao
aprofundadas, "descendo ate a ultima prega das nossas profunduras", mudar radical
mente os termas do problema? Mas nao deixa de ser encorajador que, contra essas
"abstracoes potentes" que dominam 0 homem - a Natureza, 0 Inconsciente, etc. -, a vida
que nos e feita, imposta , nos nossos corpos e nos nossos espiritos, seja cada vez mais in
terrogada. E, como dizia C.W. MILL..~ : "A medida que as imagens da "natureza human a"
se tornam mais problematicas, experimenta-se uma crescente necessidade de dedicar
uma atencao mais cuidadosa, e ao mesmo tempo mais imaginativa, as rotinas e catastrofes
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sociais que revelam (e que condicionam) a natureza do homem nesta epoca da intran
quilid ade social e conflito ideologico" (23).

A conscien cia apro funda da da sua Hist ori a, do que a dctermina nos
meandros do seu percurso como "facto social total" (Marcel MAUSS), constitui pois urn
moment a indispensavel do trabalho antropologico, ja que nenhuma ciencia encontra 0

seu prop rio fim em si mesma, como ja 0 afirmava Claude-Henr i de ROUVROY, conde
de SAINT-SIMON, logo no infcio da definicao das grandes ternaticas que iriam acorn
panhar toda a ciencia social ate aos nossos dias.

Reconciliar os tres momentos indispensaveis de qualqu er construcao cien
tffica: 0 ernpir ico, 0 teorico e 0 episternologico (G . BACHELARD); reconciliar portanto
o antropologo "de terreno", 0 antropologo "de gabinete", e 0 'fil osofo" que "dormita" em
cada antropologo, mas que muitas vezes se ignor a nas suas proprias determinacoes, e
assim perrnitir aantropologia assegurar a cientificidade do seu discurso. Mas nao so.

Eque se trata tambern duma questao didact ica e ped agogica, ja que, como
o sugere de modo expressivo a imagem de Pierre BOURDIEU falando de "durkheinismo
deslavado" a proposito dum ensino descontcxtualizado das ciencias sociais, ao tirar a
substancia que da cores rcais aos acontccimentos no mund o da producao antropologica,
estamos simultancamente a produzir no seu processo de apr endi zagem, ou desinteresse
por urn o bjecto abstracto, formal, de cor uniforme e sern relacao com a vida real dos ho
mens, ou reve rencia estupidificante, como aco ntece com qualquer objecto que nos e
aprese ntado impregnado de Iorca mistica, caucionado pelas autor ida des e aureolado de
mister io.

Mas isso leva-nos logicamente a reflectir sobre 0 processo de "socializacao"
(24) da antropologia que, como qualqu er discurso que uma sociedade produz sobre ela
mesma nas Iorrnas ideais ao seu alcance, e simultaneamente intencao de se compreender
nas suas re lacoes com 0 seu mundo interior e exter ior, e tentativa de se legitimar ou de se
per radi calmente em questao.

Surge aqui 0 problema das condicoes que deter rninam a possibilidad e da
construcao dum discurso cientifico, pela propr ia antropologia, acerca das suas condicoes
especi ficas de produ cao, e 0 prob lema nao se limita tao somente, como 0 sugere Jean
COPANS quand o define os preliminares episternologicos para uma historia cientffica da
antropologia, aelaboracao crftica dum quadr o te6rico e metodologico adequado a essa
construcao , mas implica tambem as varias instancias sociais e culturais que constitu em
parte decisiva do processo de pro ducao de conhecimentos.

Assim, numa "sociedade egoce ntrica"(25), que elabo rou processos de "de
sconhec imento" e "invalidacao" a priori em relacao ao que e diferente, que reproduz a
cada instan te polos contraditorios nas relacoes humanas, ond e a reciprocidade se anul a
nurna estruturacao binaria e unidir cccional dos papeis (26), 0 modo de socializacao so
pode ser restritivo, constituindo como natural e evidente 0 que carecede problematiza
cao socio-historica.

Mas entao a hist6ria da antropologia deixa de poder ser pensada como urn
processo real, contraditorio, simultaneamente de "assuncoes" do seu passad o, conservado
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e transformado, e tambem prenhe de novidades,de "redencoes". E que numa marcha glo
riosa do espfrito humano, onde uma Razao defmitiva vence 0 preconceito, todo 0 conhe
cimento se constitui como absoluto em relacao ao que 0 precede. a que e que se perde
entao ? E a "imaginacao sociologica e antropologica'' que relativiza 0 conhecimento pela
sua reinsercao no todo socio-cultural, nao anulando 0 seu valor, pelo contrario, mas limi
tando-o historicamente, 0 que permite singularmente uma boa base de dialogo entre
povos e civilizacoes,

E par isso que se aconstrucao de uma "Historia'' da antropologia e tao
necessaria para permitir a est a ultima assumir 0 seu papel indispensavel na aproximacao
entre os diferentes povos, tambem uma metodologia cientffica para essa Historia, e as ca
tegorias que ela implica.sao igualmente determinantes ness a mesma perspectiva pratica,

A invalidacao egocentrica a priori do Outro, que resulta do "metodo psico
logico", so po de instalar a consciencia numa linha de ficcao irredutivel consagrando
entao, e de modo definitivo, as aberracoes cognitivas proprias da fase do espelho tal como
a define Jacques LACAN.

A superacao dessas distorcoes de origem socio-cultural supoe portanto
simultaneamente urn trabalho de producao cientffica liberta dos efeitos aberrantes da di
visao das disciplinas cientfficas e uma posicao no mundo que promova as condicoes socio
culturais dessa libertacao. Uma sociologia e antropologia do conhecimento podem ser
uma boa contribuicao nesse caminho.
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(19) G. HEGEL, Cours d'Esthetique

(20) G. HEGEL, Fenomenologia do Espirito

(21) Nas decadas posteriores aII Guerra Mundial, as sociedades ocidentais puderam
viver na ilusao dum progresso econ6mico continuo, 0 que relegava 0 essencial dos preble
mas para as questoes da chamada "qualidade da vida individual". Como tinha notado
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a "pilhagem" (Pierre JALl~E) dos recursos e das riquezas das sociedades "subdesenvolvi
das". Actualmente, depois das crises econ6micas recentes, e do "reaparece r" de fen6me
nos de fome, analfabetismo, racismo, etc., nas antigas "metr6poles", deixa de ser possfvel
lirnitar as questoes do "Centro" do sistema capitalista a "problemas privados (...) descritos
em termos de psiquiatria - frequentemente, numa tentativa patetica de evitar as grandes
questoes e problemas da socieda de moderna." (C.W, MILLS, ibidem) .

(22) Essa perspectiva pode tambern ser absolutizada num completo relativisnlO cuitural

que deixa de tornar POSSIVel a definicao de princfpios gerais de organizacao social para a
Constituicao duma futura sociedade inter nacional pacificada.

(23) C.W. MILLS, A imaginacao sociologica, op, cit., p. 22.

(24) Para se darem as condicoes te6r icas e pra ticas da producao dum discurso antropo
logico, e da sua Hist6ria cientffica, que possa escapar a "distorcoes etnocentristas'', dei
xando assim estas ultimas de serem assumidas como uma fatalidad e da traducao duma
cultura noutra qualquer, enecessario pensar 0 processo de socializacao de qua lquer dis
curso cientffico nos seus dois modos contradit6r ios: 0 "restritivo" e 0 "expansivo" (J.L.
CHILD, "Socialization", in G. LINDZEY; GARDNER, Handbook of Social Psychology,
Vol. II, 1954), e relativizar cada urn desses processos em termos socio-historicos concre
tos a fim de poderm os identificar as forcas e os mecanismos sociais que podem torn ar
esse processo genericamente "expansivo" contribuindo assim para a criacao das con
dicoes pr oprias a "vigilancia ep iste rnologica'{Pierre BOURDIEU) constante que as
"profissoes de soci6logo e antropologo'' devem implicar.

(25) E. BONO, Nos, a loucura e a ant ipsiquiatria, Afrontamento, Porto .

(26) D. COOPE R, op. cit.


