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Utilizacao de Fontes Hist6ricas na Investigacao

Antropol6gica: 0 Caso de Indonesia

Maria Johanna C. S. Patuleia *

1. Introducao

A maior parte dos antropologos hoje estao convencidos que e essencial
conhecer a historia da sociedade que esta a ser estudada - seja qual for a tipo de socie
dad e - ou, pelo menos, os antecedentes historicos de fenomenos essenciais. Para isto, a
consulta dum livro geral sobre a historia - se existisse - nao e suficiente, mas ate as pro
prias fontes "primarias" tern que ser investigadas.

Nesta comunicacao, quero discutir algumas destas fontes , e indicar como as
utilizei na minha pesquisa antropologica. Esta investigacao teve lugar na Indonesia, e
parte desta comunicacao diz respeito aquele pals. Acho isto justificado, embora 0 lema
deste colcquio seja "a Antropologia em Portugal". Se vou comunicar alguns dos meus
metodos e experiencias, isto ecom a ideia, que estes nao so limitados a sociedades em
Indonesia. Alias, existe uma relacao hist6rica especial entre Portugal e Indonesia, que
merece ser salient ada justamente neste ano, em que os "Descobrimentos" sao come
morados . Com referencia a historia da Indonesia, vou prestar , porem, mais atencao a
epoca dita "colonial", na qual os laces entre Portugal e a Indonesia ja eram reduzidos.
Mas talvez as observacoes sobre 0 funcionamento da Holanda convida a uma compa
racao com Portugal, como potencia colonial.

Para comecar, porem, vou fixar-me na relacao entre ambas as disciplinas.

2. Antropologia e Hist6ria: convergencias e divergencias

Para urn born estudo antropologico, 0 elemento diacronico tern interesse
vital: fenornenos sociais s6 se podem manifestar no decorrer do tempo . Pensamos aqui
em temas como "0 matrimonio" com 0 principio da reciprocidade, comum a muitas socie
dad es, que se estende frequentemente sobre muitos anos; a vida politica na qual a suces
sao de funcoes desempenha papel central; a vida economica com 0 cicio da colheita que
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tarnbem pode alterar-se de ano para ano .
Neste contexto, significativo e0 seguinte episodic : 0 conhecido historiador

holandes Johan Huizing propos, nos anos de 1930, Malinowski como soc io da Associacao
, Hi sto rica Holandesa. Isto aconteceu, nao porque Malinowski tenha fei to urn estudo
"tradicionalmente" historico dos Trobiand - sabemos que nao e 0 caso, e qu e nunca
quereria faze-lo ! -, mas porque as suas descricoes etnograficas reflectiram de maneira
bri lhante uma fase da historia da sociedade Trobriand.

Deste mod o', encaramos a historia no sentido de "acontecimento historico'',
ou, melhor, como "processo, alguma coisa que se passa no decorrer do tempo" . Mas, se
consider arm os a historia como "a disciplina historica com as suas questoes, metodos e
abordagem especffica, verifica-se que durante muito tem po os antropologos the atri 
buiam pouco valor, especialmente os funcionalistas (do s quais 0 Ma linowski, tao admira 
do por Huizinga, era urn representante prominente I). As razoes dos funciona listas pa ra
isso sao suficientemente conhecidas, e alias podem derivar-se das afirmacoes teoricas
deles .

Por out ro lado, com os historiadores, 0 interesse e 0 amor para a antropo
logia eram minirnas. Ambas as disciplinas andararn assim de cos tas voltadas uma para a
outra, e por culpa delas proprias. Apesar das numerosas convergencias entre ambas ,

Estas convergencias encontrarn-se, em pr imeiro lugar, no objecto de estu-.
do: a sociedade humana em todas as suas Iacetas, e frequenternente uma sociedade da
qual 0 pr oprio investigador nao faz parte. Mas alern disso, ha semelhancas na maneira
como abo rdam os temas. A antropologia distingue-se dentro das ciencias soc iais pe la
utilizacao relativamente modesta do metodo de pesquisa dito "exacto" - e mais pela apli
cacao extensiva, durante a investigacao e a elaboracao dos dados, do "sen timento", da
"intuicao". Sobre a desejabilidade destas caracteristicas, as opinioes de ntro do mundo
antropologico sao divergentes! Da grande atencao aos pormenores, e aspira a descricoes
exactas. Nestas caracterfstica s, a antropologia aproxima-se da historia,

E claro que existem, exactamente dentro destas convergencias, diferencas
evidentes, ao menos entre os especialistas tradicionais de amb as as d isciplinas . 0 proble
ma ja foi posto, dum a maneira saliente e certamente urn pouco exagerado, da seguinte
maneira: 0 antropologo pergunta: Como e que Ienomeno X e constituido, enq uanto 0

historiador pergunta: 0 que econhecido sobre fenorneno X? (1)
o antrop ologo utiliza teorias e conceitos, e tenta muitas vezes form ular

generalizacoes a partir de conclusoes dedu zidas duma investigacao, A antropologia tam 
bern tern muitas vezes uma perspectiva comparativa: os fenomenos, ou as relacoes entre
fenomenos, encontrados noutras sociedades, podem ajudar 0 antropologo a compreen
der possiveis relacoes na scoma instrumento heuristico. E, quanta a ate ncao aos por
men ores: 0 antropologo ve sempre 0 contexto, 0 todo maior, dentro do qual estes por
menor es se dao. Ist o ajuda a explicacao, enquanto por outro lado estes pormenores
podem servir para tornar mais cornpreenfvel 0 todo. Isto ea perspectiva "holfstica''.

(1) BLOK, ANION: "Inleiding". Tijdschrift voo r Sociale Geschiedenisc 6 (1980): 101-111; p. 104.
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Nas tiltimas decada s, a antropologia e a historia tornaram-se mais abertas
uma com a outra, e as abor dage ns rcspectivas. A aproximacao e as vezes a cooperacao
tornou-se urn facto. Da rccent e alianca fecunda ha inumeraveis testemunhas, em revistas,
monografias e outros estu dos.

3. 0 metodo historico

a estudo da historia, na minha opini ao, tern sempre que ser parte integra l
do trabalho antropologico, embora a maneira como este se realiza dependa do objectivo,
e do tema da investigacao,

Urn antropologo que faz urn estudo do passado, tern que aplicar - em parte
- 0 metodo de trabalho dos historiadores. Nao se pode comparar com urn historiador de
profissao que obteve urn trcino intensivo. as antropologos estao geralmente interessados

,em pequenas comunidades: eles pod em-se limitar ao estudo da historia local , ou da his- '
toria da vida quotidiana. Ao pensar nas fontes escritas, especialmente de arqu ivos, os
relatorios de tribunais, ou as cronicas de convent os, podcr iam forn ecer boa inforrnacao.
Isto e 0 caso no mundo ocidental; mas tamb ern sobre 0 mundo nao-ocident al, existe rnais
material escrito do que se pcn sava anteriormente - grac;as, pr incipalmen te, as admi nis
tracoes coloniais, e as missoes crist as.

as "participantes" (os proprios inqu iridos) tamb em consti tuem uma fonte
de valor sobre assuntos do passad o..Fornecem-nos a "historia oral". Contra este tipo de
fontes historicas levantam-se varias obje ccoes . Uma delas e a falta da chamada "conscien
cia historica" dos participantes; em muitas culturas eles expr imem-se em termos de ciclos
de colheita ou de vida, de Ienomenos astro nomicos, etc. Es te problema na maior parte
das culturas pode ser resolvido, sempre que 0 investigador faca algum esforco.

Outra objeccao possfvel a historia oral e a medida correcta, na qual os par
ticipantes contam os factos. A causa duma possfvel distorcao pode ser esquecimento ou
ignorancia -ou,'tambem, a distorcao propositada dos factos. a inform ante quer favorecer
a sua ascendencia, 0 seu grupo tribal ou a sua religiao, escondendo aspectos menos posi
tivos. Verifica-se nisto que 0 passado tern uma funcao para 0 presen te, e somente isto
seria razao suficiente para urn antropologo estar interessado nas historias contadas pelos
informantes.

Mas ficou sem resposta a questao relativa ao "teor da verdade" da historia
oral. Algumas vezes e possfvel avaliar a verdade contada pelos infor mantes comparando
-a com outras historias, ou com font es escritas. Se se verificam "discrepa ncias" entre
ambos os tipo s de fontes, e natural que n os inclinamos para procurar a "disto rcao" dos
factos em prim eiro lugar naqueles que forne cem a inforrnacao ora l, mais do que naqueles
que a transmitiram escrita. Muit as vezes e assim, mas entre tanto temos que nos realizar
qu e tamb em esta categoria - dos "escritores"- nao era isenta de preconceitos ou enganos,
sejam deliberados ou nao, Tambem eles viam so urn lado da "realidade". Portanto, nao
cond enemos apressad amente a aquisicao de inforrnacao historica atraves de fontes orais.
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4. Indonesia - uma vista de olhos ahistoria e as fontes hist6ricas

A hist6ria escrita dos povos, do que hoje se chama Ind onesia comeca muito
antes dos contactos com os Euro peus. Varias culturas (por exemplo Java e Bali) conhe
ceram uma escrita, e alem disso Chineses visitantes registaram varies assuntos, posterior
ment e tamb em come rciantes arabes. Os primeiros Europeus que alcancar arn 0 arquipe
lago foram os Portugueses. Ainda hoje as rerniniscencias aepoca portuguesa em Indone
sia sao numerosas: na lingua em apelidos, ate em cer tas formas de rmisica. Sobr c este
per fodo, existem fontcs hist6ricas nos arquivos de Portugal e das missoes catolicas.

No seculo XVII era a VOC (Cornpanhia das Indias Hol and esas) que obteve
o monopolio de comercio no arquipelago, em algumas regioes ate a soberania. Depois da
era de Napoleao, em vez desta companhia comercial, 0 Est ado Holandes exerceu influen
cias ou poder nest as regioes. Aind a extendeu 0 seu pod er, de maneira que por volta de
1900 todo 0 territ6rio da actu al Indonesia era dominado pelos Holandeses. Existiu nestas
"Indias Orientais Holandesas" urn sistema governamental hierarquico que implicava uma
troca de correspondencia extensiva entre os varies nfveis da administracao. Devido a
democrac ia parlamentar na Holand a (desde 1848), 0 Ministro dos Assuntos Coloniais
tinha que estar bern aaltura dos acontecimentos Ultramarin os, e por isso recebia relat e
rios extensivos.

Esta correspondencia e documentacao esta em grande parte conservada, e
agora constitui uma fonte principal para aqueles que estao interessad os na hist6ria da
Indonesia. Para 0 estudo da hist6ria local os arquivos de nfveis administra tivos locais tern
urn valor incalculavel. Alern dos arquivos do governo, ha aqueles das organizacoes
parti culares, tal como emprcsas c as missoes protestantes e catolicas.

o material dos arq uivos e a Ionte rnais indicada para 0 investigador hist6ri
co, mas existem naturalmente, fontes publicadas. Entre as publi cacoes da epoca colonial,
ha milhares dum caracter cientffico tambem na area das ciencias humanas: hist6ria, etno
grafia, lingufstica . Como foi 0 caso com outros pod eres coloniai s, 0 governo holandes
mesmo precisava de investigacoes neste terreno para exercer a sua autoridade scm pro
vocar grandes turbulencias. Daqui tarnbem a longa e rica tradicao na Holanda na area da
antropologia.

Enatural, que a informacao dessa epoca seja diferente para as varias socie
dades e culturas da Indonesia - 0 nfvel e 0 volume eram dependentes da duracao, do ca
ract er e da intensidade dos contactos dessas sociedades com a Europa.

5. A Minahasa

Com o exemplo quer ia agora salientar uma regiao que de fact o satisfaz
todas as condicoes para ser dur ante seculos 0 sujeito de fontes escr itas, publicad as e nao
publicad as - a regiao da minha pr6pria pesquisa.
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E a Minahasa, uma regiao no norte da Ilha das Celebes (agora chamada
Sulawesi) . Aqui, os Portugueses e os Espanh6is desembarcaram nas suas viagens as
Molucas. Aqui tarnbem a Compan hia das lndias Holandesas tinha desde 1655 urn ponto
de apoio e depois exercia hi de facto a soberania. Deste tempo, ficou algum material
de arquivo, e existem descricoes exactas da cultura e da sociedade local.

No seculo XIX, foi uma das poucas regioes, fora de Java, onde 0 governo
Holandes exercia uma administracao directa. Enviaram-se para esta regiao muitos fun
cionarios publicos que cada urn detinha autoridade sobre uma relativamente pequena
regiao administrativa. Eles puderam observar intensivamente os homens e os aconte
cimentos dessa altura.

Uma das razoes desta atencao excepcional pelo governo para esta regiao
relativamente pequena, e distante do centro administrativo Java , era 0 born cafe e 0 valor
deste no mercado mundial. A populacao indigena era obrigada a cultivar grandes quanti
dades deste produto, e seguidamente vend- 10 ao governo a precos muito abaixo do valor
de mercado.

Para controlarem bern este sistema, e todas aquelas medid as relaci onadas
com a producao do cafe - tais como a construcao de estradas e pontes -, eramnecessarios
funcionarios holandeses. Nao e diffcil de adivinhar quais os temas predominantes da sua
correspondencia e dos relatorios,

AMm de funcionarios publicos, a Minahasa foi habitada por urn outro im
portante grupo de Europeus: os missionaries protestantes, e, mais tarde, os cat6licos. 0
resultado da presenca deles nao foi s6, que toda a populacao desta regiao durante 0 secu
10 XIX foi cristianizada, mas tarnbem a existencia, agora, duma grande quantidade de
documentacao escrita por eles. Esta tern uma relacao principalmente com trabalhos de
accao missionaria, no dia a dia com a populacao, e constitui por isso uma rica fonte de
hist6ria local. Urn outro efeito desta accao foi a extensao do ensino. Assim estamos nas
circunstancias felizes que tamb em os pr6prios Minahasas comecaram a escrever num
estadio muito cedo , - embora isto fosse a pequena fraccao comparado com 0 material
escrito pelos Europeus. Sob a redaccao missionaries foi editada desde 1869 uma revista
regional, na qual aparecem frequentemente comunicacoes da populacao indigena. Em
bora estas, naturalmente, fossem seleccionadas de antemao pela redaccao, oferece-nos
esta revista bastante informacao, quer sobre a situacao a nivel local, quer 0 que e que ocu
pava os Minahasas, ou melhor dito, a elite intelectual entre eles, naquele tempo. Desde 0

princfpio do seculo XX comecaram os Minahasas cada vez mais - em varias revistas - a
.publicarem de uma forma independente, embora 0 governo Holandes pusesse limites a
essa independencia. A enfase aqui situa-se duma rnaneira diferente do que e compreen
dida pelos observadores holandeses. Os Minahasas abordavam questoes que lhes diziam
respeito, e que eles achavam para si pr6prios de muita importancia, como por exemplo as
relacoes de parentesco.

o tema da minha investigacao refere-se a mobilidade social num conjunto
de comunidades locais. Este fen6m eno estudei-o de duas maneiras:
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Pr imeiro, procur ei padroes de mobil idacle, em tem pos remotos e presen tes;
e segundo, tracei alguns processos especificos cle mobilidade, que comecaram, no meu
caso, no seculo XIX, e contin uam ate aos dias de hoje.

Pode-se clizer que no primeiro ponto dom ina a abo rdagem antro pol6gica
de "padrao" e "estru tura", e no segundo ponto a abordagem hist6 rica de "processo". Mas
em ambos fiz tanto urn trabalho de campo "antropoI6gico" uma investigacao "hist6rica".

Na procura dos padr oes nos tempos pass ados, pergun tava- me a mim pro 
pria, como era entao a estra tificacao, a diferenciacao, e segudo quais criterios . Quais
foram as maneiras mais comuns para urn individuo ou urn grupo de mud ar de posicao?

Principalrnent e com ajudas de Iontes escritas et nograficas, que eu tirei de
public acoes e de arquivos, pude estabelecer diferentes padroes: 0 perfodo pre-colonial
(mais ou menos 0 seculo XVIII) : 0 sec ulo XIX q uando 0 sistema colonial se impos for
temcnte sobre a populacao; e a fase final do perfodo colonial. Para os padroes do quarto
perfodo, as decadas recentes, deixei-me "arrastar" no trabalho de campo.

o que diz respe ito ao segundo ponto, os "processos", pesquisei a hist6ria de
deterrninados grupos de parentcsco, desde 0 seculo XIX. Os dados escritos que diziam
respeito a isto, consegui extra i-los dos arquivos; aqui os nornes das pessoas sao rnenciona
dos , cnquanto nas publicacoes isto acontece muito menos. Muito valiosos for am os regis
tos dos casamentos e baptizados, que devcrnos aaccao missionaria e que uma parte deles
ainda se encontra nas igrejas locais. Alern disso encontrarn-se inscricoes nos tumulos que
me deram boas informacoes, Tais objectos, de cultura material, sao em si ja inter essantes,
mas obtern urn valor maior quando sao postos dentro dum contexto, 6 quando sao acom
panhados por esclareciment os de participantes de hoje. (Existem na Minahasa objectos e
partes de ediffcios antig os que segundo os habitantes datam cia epo ca Por tugu esa).

E claro que para as hist6rias de Iamflias tarnbem utilizei 0 metodo genea
16gico, que podemos considerar quer como uma tec nica antropol6gica quer como uma
forma de hist6ria or al. Entre estas hist6 rias ate registei as qualida des procligiosas que os
av6s e bisav6s possuiam.

Na minh a procura da hist6 ria oral tambem apontei hist6rias de aldeias ou
de quintais, relatos sobre 0 quotidiano no pr incipio do sec ulo, Ieitos her6icos durante as
guerras, etc.

o terna da minha investigacao abr ange urn perfodo ate hoje . Sobre 0 perfo
do depois de 1942 nao consultei nen huns arq uivos. Mas geralmente pude, para este
perfodo em particular, referir-me as fontes orais e ainforrnacao complementar, e aminha
pesquisa "antropoI6gica".

A aplicacao de metcdos an tropol6gicos significa que eu habitava e vivia
com as pessoas, fazia recenseamentos e entrevistas, procurava padroes nas relacoes inter
-pessoais, e da! tambem compreendia melhor os Ienomenos no passado a nivel local,

Mas, a tecn ica antropol6gica de "observacao participante" tornou-se para
mim tambem uma tecnica hist6rica de muito valor.

Com base na situacao geografica, e a vida quotidiana da populacao rur al de
hoje em dia, era mais Iacil de perceber em que circunstancias as pessoas viviam anterior -
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mente, especialmente na era colonial; aonde estavam situadas as plant acoes de cafe em
terrenos t ao dificeis e distantes; quais as circunstancias nas quais as criancas nasc iam,
cresciam e muitas vezes morri am prematura mente.

Por outro lado, os meus conhecimentos adquiridos antes do trabalho de
campo atraves de fontes escritas no que diz respeito ao passado e situacoes anteriores
demonstravam- me bons services tambern no trabalho de campo. E les faziam com que eu
est ivesse menos admirada em relacao a esta regiao que nunca tinha visitado e tinha tam
bern ja acumulado uma "bagagem" de conhecimentos. Assim eu pude conhecer melhor 0

prescnte atraves do passado, tanto como a investigacao da situacao actual me ajudou a
perceber 0 passado.


