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Resumo:

o A. divide 0 seu texto em 3 capitulos assim denomi nados: I - A problemdtica antro
pol6giea moderna; II - Portugal e a Antropologia; e III - A laia de conclusoes: propostas .

No primeiro capitulo, refere-se aos dois grandes paradigmas em que a Antropologia tern
vivid o - areaism o e modernismo - e afirma que , devido aperda do seu campo privilegiado - as
areas do chamado Terceiro Mundo e os quistos culturais do Ocident.e - a Antropologia regressa Ii
easa e volta- se para a cultura do proprio antropologo.

No segundo capitulo 0 A. tenta uma explicacao das razoes pelas quais em Portugal nunca
houve uma Antropologia tal como foi implementada noutros paises da Europa, nomeadamente no
Rein o Unido .

No terceiro capitulo , e a laia de conclusoes, fomece urn conjunto de propostas para a
investigacao e 0 ensino da Antropologia, afirmand o que este ultimo deve ser transdisciplinar e deve
servir-se, atraves de analogi as, de determinadas nocoes oriundas dos sistemas episternologicos de
algumas Ciencias ditas da Natureza ou Exacta s. A finalizar, levanta 0 problema da investigacao, do
ensino e da consequente cooperacao cultural com a Africa, afirmand o que esta deve passar pelas
Universidade s.

Palavras-chave:

Arcaisrno; Modemismo; Descont inuidade; Entropia ; Entropologia.

Resume:

L'auteur partage Ie texte en 3 chapitres ainsi designes : I - La problematique modeme de
I' Anthropologie; II - Le Portugal et I'Anthropologie; III - Conclusions.

Dans Ie premier chapitre l'auteur met l'accent sur les deux paradigmes autour desquels
I' Anthropologie s'est developpee: I'archaisme et Ie modemisme, et affirme qu'en consequence de la
perte de son domaine privilegie - celui du Tiers Monde et des «micro-cultures- de I'Occidente 
I' Anthropologie fait marche arriere et etudie la culture de l'anthropologue lui-meme.
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Dans Ie deuxierne chapitre l'auteur presente une explication des raisons pour lequelles une
Anthropologie telle qu'elle s'est manifeste dans d'autres pays d'Europe en particulier au Royame
-Uni ne s'est jarnais developpee au Portugal.

Dans Ie troisieme chapitre et Ie conclusion l'auteur avance quelques suggestions pour la
recherche ' et I' enseignement de I' Anthropologie et souhaiterait que cet enseignement devienne
transdisciplinaire et utilise en merne temps certains notions provenant des systemes episternolo
giques des sciences de la nature .

Pour terminer I'auteur souleve Ie probleme de la recherche, de l'enseignement et de la
consequente cooperation culturelle avec I' Afrique, proposant que celle-ci s. article avec les uni
versites.

Mots-des:

Archaisme; Modernisme; Discontinuite ; Enthropie; Enthropologie .

I - A PROB LEMATIC A ANTROPOLOGICA MODERNA

1. E urn facto que a Antropologia (leia-se Antropologia Cultural e Social)
neste seculo tern vivido entre dois paradigmas: «arcaismo- e modernismo .
Arcaismo que implicou 0 estudo de sociedades ditas «primitivas», «arcaicas» ou
«arcaizantes», localizadas em areas geograficas do dorninio do chamado Ocidente;
e modernismo que implicava que os Antropologos fossem oriundos das sociedades
que dominavam 0 dito Terceiro Mundo. Em ultima instancia: a Antropologia e
uma ciencia que surgiu no Ocidente. Quer dizer, os estudantes eram os domina 
dores e os estudados eram os dominados. Nunca se pas ou se pensou na hipotese
contraria. Nunca se viu urn Dogon, urn Indio da Amazonia ou urn Papua vir a
Europa estudar a cultura ou a sociedade europeias do tipo avancado tecnologi 
camente . Pode dizer-se: nao tinham necessidade , ate porque 0 seu sistema de vida
nao continha preocupacoes do tipo cientifico-antropologico, tal como nos as
criamos e as desenvolvemos no seio da nossa cultura. Nao e por acaso (e para so
citar este exemplo) que Alernaes, Franceses e Americanos estao em Portugal a
estudar aspectos da agricu ltura, da reforma agraria, etc. Por consequencia, a
Antropologia e uma ciencia eminentemente ocidental, com urn discurso profun
damente enraizado em parad igmas da denominada cultura ocidental. Para alern de
outras preocupacoes que jus tificavam a sua pratica, a Antropologia, durante
muito tempo , ateve-se a tentar compreender as grandes diferencas e sernelhancas
entre os homens. 0 flagrante desta atitude e 0 facto de se verificar que a maioria
dos estudos , consti tuindo 0 patrimoriio actual desta ciencia, nao sao mais do que
uma fixacao de aspectos diferentes que demarcam as culturas umas das outras.
Parece que os Antropologos se preocuparam pura e simplesmente a coleccionar
diferencasi Uma pergunta surge imediatamente ao espirito quando pensamos
numa certa uniformidade (aparente?) da cultura ocidental: seria, igualmente, por
acaso que os Antropologos se inclinaram mais para os povos ditos «primitives»?
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A pergunta pode ser respon dida do seguinte modo: esse esforco , esse cuidado ,
refIec te uma atitude profunda (diria mesmo escondida) do mundo ocidental ou do
chamado mundo da civilizacao tecnologica , em relacao ao Terceiro Mundo; esse
enorme esforco de catalogacao, essa procura constante de diferencas esconde ou
esc ondem uma ans ia ou paradigma de dorninio que foi sempre apanag io da nossa
civilizacao (como diria Toynbee) - recebemos por heranca esse paradigma, 90S

Gregos e dos Romanos: E a Antropologia como ciencia nao podia estar arredada
do seu contexto socio-politico: fazia parte (mesmo involuntaria ou inconsciente
mente) dos mecanismos de dominio. Contud o, a mesma pergunta pode ter outras
respostas: em primeiro lugar 0 Antropologo, ao estudar a sua propria cultura
arrisca-se a ser menos rigoroso. E, ao mesmo tempo, sujeito e objecto de estudo ,
duas instancias que , na atitude cientifica, devem estar distanciadas para haver
compreensdo; em segundo lugar, como coleccionar de diferencas , 0 Antropologo
procura abarc ar a totalidade da situacao que observa - do interior da sua propria
cultura possui me~os possibil idades de uma visao de conjunto; em terce iro lugar ,
ele constata (ou constatou) que a sua cultura do tipo tecnicista e cientifica e
de masiadamente redutora de originalidades e de exotismos que , como coleccio
nador de diferencas , tenta fixar, a todo 0 instante .

Todas estas razoe s (e outras, evidentemente) levaram 0 Antropologo a
projectar-se para fora da sua propria experiencia, a estudar culturas possuindo
ca racteristicas bern peculiares ate porqu e podia manobrar no seio de urn camp o de
accao bern privilegiado que tinha ao seu dispor: todo 0 Terceiro Mundo . Hoje,
perdeu esse campo - 0 exotismo e a originalidade dos povos desse mesmo
Terceiro Mundo esfumou-se ou esfuma-se, devido ao derrame da civ ilizacao
tecnologica e a ausencia do dominio ocidental . Que fazer ? 0 Antropologo
voIta-se para si prop rio , para a sua propr ia cultura e tenta descobr ir os exotismos
do seu quotidiano. A Antropologia regres sa a casa . Mas. .. esta atitude nao
envolvera urn perigo? Se a Antropologia, como conhecimento e tomada de
consciencia do outro, esco ndia a aversao e 0 descontentamento que 0 Antro
pologo nutria pela sua propria sociedade , sobre a qual , frequentemente , estava
imposs ibilitado de intervir (dai 0 seu despaisamento quase sistematico), 0 certo e
que este volte de face , esta tendencia moderna, pode levar a uma demasiada
en fase da sua propria cultura e substimar a cultura do outro; pode levar
igualmente a urn ensimesmamento perigo so que e contrario ao grande postulado
da Antropologia: niio existem culturas superiores. Temo s de estar precavidos
co ntra essa atitude .

Voltemos ao nosso problema: « a Antropologia regressou a casa ».

2. Ninguem poe em duvida de que 0 facto social e total. Igualmente ,
nin guem poe em duv ida de que a tendencia de toda a Antropologia (ou do
Antropologo) e de abracar a totalidade. Porern, tal abraco e quase impossivel
porque e 0 mesmo que abraca r 0 inabracdvel, visto a totalidade mudar constan
temente. Parece-me que a unica via e recortar ou sectorizar essa mesma tota-
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lidade , que so se consegue , pelo metoda de recon strucoes parciais. Talvez seja
por isso que alguns Antropologos (entre os quais Levi-Strauss) pensem que a
Antropolog ia se deve ocupar mais da estrutura do que da mudanca. Por outro
lado , todos temos a conscie ncia de que , devido a urn conjunto de mudancas
estruturais do mundo modemo, a Antropologia entrou em crise, crise provocada
pela perda do seu campo privilegiado, como afinnei anterionnente. A crise
mundial da descolonizacao precipitou os acontecimentos, ja anteriormente
influenciados pelo proprio impacte da civilizacao tecnologica no seio de tais
sociedades preferidas pela Antropologia, as qua is, por serem «menores- sob
alguns pontos de vista (demografico, cultural-material , etc .), constituiam por isso
urn campo «rnais fac il- de tratar.

Antes da cri se , era sacramental e necessario que 0 Antropologo se 'des
paiz asse. Procurava situacoes culturais que nao eram as suas . Assim, tentava
estudar as ditas sociedades «primitivas»; «exoticas - e , ainda , sociedades do tipo
co munitario. Onde encontrava tais sociedades ou culturas? Nos antigos dorninio s
das civilizacoes ocidentais ou sejam nas suas antigas colonias e , igualmente, em
certos «quistes» no interio r das culturas tecnologicamente avancadas que, por um
conjunto de circunstancias e vicissitudes variad as, se tern mantido ou se vao
mantendo . Contu do , e de sublinhar este aspecto: 0 Antropologo era sempre
originario das Metropoles, por consequencia nao era da mesma pele cultural que
o .outro que pretendia estudar: possuia uma outra cul tura. Situava-se no outro
-diferente que representava uma descontinuidade, descontinuidade essa, onde era
mais facil abracar 0 inabracavel - a totalidade - visto, ate certo ponto, a
operacao de analise e de explicitacao apresentar menos dificuldades. Era a lei de
menor esforco a actuar.

Ago ra, na cr ise moderna, quais os caminhos a seguir? Para onde 0 Antro
pologo se ha-de virar? Evidentemente: para a sua propria sociedade e cultura .
Nestas , tera de adoptar urn metodo similar ao que adoptava com as outras.
Porem , ja nao pode situar-se naquilo que denomino descontinuidade , mas , sim ,
na ruptura . Edentro do mesmo e nao do mesmo para 0 outro; e do mesmo para 0

mesmo ou do mesmo para 0 «outro-identico» : Quer dize r, agora, trata -se de uma
situacao de ruptu ra porque constitui urn caminhar dentro do mesmo. Nestas
circunstancias, tera de optar: oufon;a a realidade, procurando segrnen ta-la (0 que
e quase impossivel em tennos absolutos) ou entao , como afinnei anterionnente ,
procura situar-se na ruptura ou nas rupturas (que nao sao de todos os dias, sao
ep is6dicas), geradoras ou origem da desorde m social ou cultural.

Nas sociedade s do nosso tipo, 0 grau de ,desordem ou entropia social e
mu ito significativo. E maior do que nas ditas «primitivas». E claro que existe
sempre, em qualquer tipo de sociedade, uma pennanente tendencia para entropia
min ima (a interfe rencia dos orgaos de contro le socia l ou de cens ura bern 0

demonstra) , mas 0 certo e nas sociedades ou culturas do tipo ocidental, 0

equilibrio, essa entropia minima e cada vez mais instave l, quer dizer, esta
instabilidade e cada vez mais constante: a ruptura toma-se, por consequencia,
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menos episodica , Em cornparacao com as situacoes privilegiadas de antanho ,
onde 0 Antropologo trabalhava, a desordem, pode dizer-se , constitui uma cons
tante . Vou mais lange: devido, igualmente, a interferencia que 0 Antropologo
desenvolveu, a ordem naquelas situacoes socio-culturais que eram 0 seu campo
privilegiado, ja nao e tao constante, as rupturas vao e foram surgindo e, pode
afirmar-se , que estao a passar ao quotidiano .

Por todo esse conjunto de motivos, sou levado a escrever que nas sociedades
do nosso tipo, a chamada ordem cultural e social nao se apresenta nos mesmos
moldes que nas ditas «primitivas» ou tradicionais : a caracteristica fundamental e 0

aumento sistematico de entropia, o quesignifica que 0 grau de desordem cultural
ou entropia cultural e que e constante. Assim, 0 Antropologo situa-se mais na
desordem que e constante do que na ordem que era constante. Ao contrario do
que se passava nas sociedades «primitivas», aqui a ordem e agora mais episodica
do que aquilo que denomino desordem cultural que e, entao, hoje, mais signifi
cativa para a compreensao das situacoes. Portanto, sociedades em que a entropia
social constitui urn elemento paradigmatico dos mais relevantes . Sera entao, que
no seu estudo se deva aplicar sempre a expressao Antropologia que significa
literalmente a logica do Homem (anthropos-logos) ou de adoptar, para 0 caso, 0

terrno Entropologia (I) que seria 0 estudo logico da entropia social ou cultural?
Parece, por consequencia, que a Antropologia esta em crise; crise de

materia-prima que levanta problemas de fabrico e de venda de produto acabado .
Nas sociedades de consumo (como soe dizer-se na giria corrente) ou nas
sociedades tecnologicamente avancadas, esta ciencia esta a enfrentar dificulda
des , visto , 0 seu campo de accao anterior, onde existia material optirno de
trabalho, estar a escassear pelo desaparecimento gradual das ditas culturas
primitivas . Contudo, uma crise ambigua, para nao dizer igualmente benefica, que
leva 0 Antropologo a tomar consciencia da sua propria situacao que ate ai era
apanagio da chamada Sociologia, se alinharrnos com urn dos maiores sociologos
do nosso tempo, Georges Friedmann, que afirrna que este ultimo ramo de
conhecimento nao seria mais do que a tomada de consciencia das sociedades
industriais.

II - PORTUGAL E A ANTROPOLOGIA (2)

1. Vejamos 0 caso portugues .
Pode dizer-se que uma Antropologia do tipo moderno, aplicada e aplicavel a

sociedades de outro tipo que 0 nosso, nunca existiu em Portugal, nomeadamente
aquela Antropologia que foi (ou e) necessaria a outros povos de cultura ocidental

e) Vide 0 rneu trabalho Antropologia au Entropologia, Lisboa , lrnprensa Nacional/Casa da
Moeda, 1979.

e) Parte deste capitulo e urn aproveitamento de algo que tenho escrito sobre este assunto.
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num momenta da sua vida. Refiro-me aquela atitude que pretendia conhecer para
dominar ou continuar a dominar ou pura e simplesmente para compreender. Em
relacao ao campo de dominio dos Portugueses, terei de me referir as culturas e
sociedades situadas nas areas geograficas das antigas colonias . Surge uma
primeira pergunta: houve uma Antropologia portuguesa nessas areas? A resposta e
negativa ou quase. Em relacao a uma Antropologia do quotidiano continental
portugues, tambem, nunca a houve, embora tivesse havido esforcos de uma
Etnografia que, como se sabe , se ocupa da descricao puramente material dos
aspectos culturais (extemos), que constituem boas bases de partida para che
garmos a toda uma simbologia , que me parece mais importante para 0 conhe
cimento das estruturas mentais de urn povo. A pergunta que , igualmente, se poe
e: porque nunca houve uma Antropologia que pudesse ser aplicada a tais
situacoes: as antigas colon ias e este rectangulo que constitui 0 continente?
A resposta, parece-me, para alern de ser complexa, so pode ser dada por uma
analise do processo historico portugues . Contudo, algumas hipoteses podem ser
avancadas e que julgo pertinente enunciar.

Repare-se: como e do conhecimento geral, a analise e a reflexao conduzem a
«urn por em causa a nossa propria situacao», como individuos , como grupo . Nao
convinha, nunca conveio aos poderes politicos, que nos govemaram, a partir de
1926, reflexoes de tipo antropologico: estas iriam, certamente, par em causa 0

statu quo, tanto na Metropole como no chamado Ultramar, acrescendo ainda 0

facto de que as teorias antropologicas mais importantes, comecararn a ser
difundidas a partir do termo da I Grande Guerra Mundial. Sem liberdades nao ha
reflexao consciente sobre a nossa propria situacao e, espartilhados como estavam
os potenciais antropologos e mesmo os sociologos portugueses, nao poderiam
responder as exigencias desse tipo. Nao esquecarnos que, em Portugal , quando
houve, efectivamente liberdades, apareceu gente que reflectiu a sociedade por
tuguesa, criticou-a e tentou morigera-la, atraves de uma intervencao do tipo
intelectual que, infelizmente , ficou somente na ideologia e nao numa accao
pratica e efectiva. Quero referir-me a geracao de 70 do seculo passado e ainda a
geracao de intelectuais ate 1926, sendo a ultima figura desse quadro Antonio
Sergio. E claro, estes intelectuais nao passavam de «pensadores sociais - e nao
antropologos ou sociologos, como modemamente os entendemos . Nao esqueca
mos, igualmente, que a Portugal, sendo urn pais de periferia da Europa, so muito
tardiamente chegam as teorias e as doutrinas literarias, cientificas e filosoficas,
geradas nos principais centros culturais europeus. Sempre foi assim. Contudo, em
relacao as sociedades que Portugal «dorninava» nas regioes geograficas do antigo
Ultramar, que aconteceu? Porque nunca houve uma Antropologia do tipo ingles,
por exemplo? Devo dizer que a Antropologia inglesa do principio deste seculo
nao surgiu por acaso: ela sempre tentou, com 0 seu discurso , justificar e explicar
uma determinada pratica social, neste caso , a pratica de uma politica de dorninio
colonial nos diversos pontos do globo onde a Inglaterra estava presente. A regra
de oiro era : conhecer para melhor dominar. Coisa curiosa: 0 empirismo (cien-
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tifico) ingles dos fins do seculo passado e principios des te seculo , pareee ter a sua
origem na Escola Sociologica Fran cesa , part ieularmente nos postulados da Soe io
logia de D URKHEIM . Quanto a Portugal, devo dize r que , na realidade .. nunea
dominou totalmente os povos com quem entrou em eontaeto . as quinhentos anos
de colonialismo tern de ser estudados e revistos a luz, nao de uma Historia e de
uma Antropologia voltada para uma ocupacao (que nem sequer foi efeetiva de
espacos geograficos) mas para 0 tipo de relacao entre Portugueses e os grupos
so cio-po liticos que se loealizavam nas ehamadas antigas colonias . Falar-se em
cinco sec ulos de co lonizacao e de colonialismo e urn absurdo , pois os Portu 
gueses, durante todo esse tempo , limitaram-se a arran har as deno minadas areas
do intitulado colonialismo portugues. E nem sequer havia urn projeeto co lo
nialista! E digo arranhar, pois a ocupacao efeetiva das nossas maiores colonias
- Ango la e Mocambique - so muito tardiamente foi efeetuada. Efeetiva de
todos os pontos de vista, pois 0 que se constata foi que os autoctones ou a sua
ma ioria , foram «Iivres- ate recente data . Nao sera demasiado arriscado afirmar-se
que 0 verdadeiro colonialismo portugues, tera come cado em 1926 ou mes mo em
1961 .. . ! a s Portugueses no fundo , nunea dominaram ou melhor, 0 seu dominio
aparece muito tardiamente - tentando eopiar deterrninados modelos estrangei
ros. Alias , como disse anteriormente , 0 proeesso historico da co lonizacao res
po nde a este problema de uma forma bern clara. A colonizacao port uguesa nunea
foi uma obra planeada, nunea obe deceu a uma accao eoneertada, ditada por urn
projecto teorico e ideologico que desemboeasse numa pratica efi eaz e efieiente .
A colonizacao lusa (e eo lonial ismo), era mais do tipo norm ativo: pensava-se que
o facto do antoctone aeeitar urn eonjunto de normas dos codigos institueio naliza
dos ou nao , era 0 sufi eiente para 0 considerar urn «Portugues de lei». A poli tica
de «assirnilacao» , que sempre norteou 0 denominado colonialismo portugues,
assim 0 entendeu e a propria evangelizacao, que se prete ndeu injeetar nas antigas
coloni as , igualmente , estava irnbuid a de aspectos puramente normativos. Por
con seguinte , pode dizer-se: se, por urn lado, no caso portugues , havia 0 polit ico
que, ate certo ponto, eondieionava 0 apareeimento de uma Antropologia voltada
para 0 dominio efectivo , por outre , 0 problema teIV as suas raizes e explicacoes
mais ordem cultural ou na ordem socio-cu ltural: nunea esteve ou nunea foi dos
paradigmas eulturais lusos planificar a longo prazo, com 0 objee tivo de «lucre »
certo , pouco , mas seguro, como aeo nteeeu com os outros tipos de colonializacao .
o co nhecimento das rea lidades soeio-eulturais das antigas areas de colonizacao
portuguesa era de caracter ernpirico-intuitivo e possuia muito de estereo tipado ,
dire i mesmo , urn conhecimento do tipo familiar , repassado de ernotividade , de
fa ntasmas , de aparencias, de ideias feitas que serviu para praticar uma Antro 
po logia do tipo intuitivo . Este tipo de Aritropologia , se e eerto que serviu para
de terminadas situacoes, 0 fac to e que nunea poderia serv ir para uma politiea a
longo prazo, mesmo que se pensasse no easo de afas tame nto de Portu gal da
co lonizacao, como se veio a verifiear. Portugal saiu da colo nizacao pobre em
tod os os sentidos : cultural, economico , politico, etc ., enquanto com os outros
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povos colonizadores assim nao aconteceu - «continuam- nos territorios das
antigas co lonias, embora aparentemente , nao detenham as redeas dos poderes.

Em relacao ao «rectangulo» 0 problema poe-se da mesma maneira: toda a
Antropologia que pudesse surgir teria de estar espartilhada no referente a uma
reflexao profunda da sociedade e da cultura . Por isso, possivelmente , e sem que
possa ser considerado alibi por parte dos Antropologos , surgiu uma Etnografia
que fo i descrevendo as aparencias, aquilo que e visivel do exterior, que nao
implica uma reflexao do tipo antropologico e que, geralmente , toea 0 profundo e
chega ao escondido, ao ideologico, que aos poderes nao interessa fazer vir atona .

E agora , que se tern feito, agora que ha liberdades ou liberdade? Esboca-se
ja uma Antropologia do tipo da que me tenho referido no meu discurso, voltada
para toda uma simbolica da cultura portuguesa e que possivelmente possa estar ao
service da polis e nao da polit ica , para que 0 Estado (independentemente do tipo
de ideologia que veicula) ao decidir, nao tenha por detras de si urn vazio , como
sempre tern acontecido? Parece que a resposta e negativa.

Toda a gente fala de cultura e, presentemente, em Portugal, ja se vai
tornando hab ito ouvir-se 0 vocabulo que anda na boca do Presidente da
Republica, na Assembleia da Republica, na de Ministros , na de jomalistas da
Radio, da TV e de outros meios de comunicacao social. Todos empregam 0 termo
que vern sempre acompanhado do adjectivo no feminino: cultura portuguesa!
Diz-se: tudo deve passar pela cultura, temos de resolver os nossos problemas em
funcao dos modelos da nossa cultura, os pianos devem ser baseados nos padroes
portugueses , os problemas do patrimonio cultural sao badalados aos quatro
ventos. Enfim, por todo 0 lado, 0 termo cultura eouvido , e usado, emanipulado
no interior de urn discurso , que talvez nao passe de urn simples discurso . Na
realidade, poucos talvez saibam 0 que e cultura portuguesa. E esta minha
afirrnacao e baseada no seguinte: ja se fez algo para saber que e esta cultura de
que todos falamos? De facto , manipulamos elementos desta cultura que nos e
querida , que nos e cara, mas tal rnanipulacao nao passa de uma simples
manipulacao: vivemos a cultura mas defini -la e outra coisa . Bern estavamos
precisados de saber 0 que ela e , para nao cometermos os erros que por ai se
veern , com a importacao de modelos estr anhos aidiossincrasia portuguesa e com
tentativas de aplic ar anossa realidade socio-cultural padroes que nao sao nossos.
Pais de contradicoes este , diz-se! Todos os paises, todos os povos, possuem as
suas contradicoes e cometem erros. Com 0 nosso, parece que certas contradicoes
possuem 0 condao de ultrapassar os limites do razoavel . Repare-se: nos escaloes
mais altos de adm inistracao publica , 0 termo cultura e, como se disse arras,
usado , manipulado, dito e redito; preconizam-se accoes, idealizam-se estrategias,
politicas , instituem-se corniss oes , grupos de trabalho, etc ., e, no entanto, nao se
fomecem os meios para estudar a' nossa cultura ou nosso sistema cultural. Mais:
vai-se precisamente retirar, naqueles sectores onde se pode cornecar a ter uma
ide ia , mesmo que palid a, da nossa cultura, as ferramentas proprias para isso.
Refiro-me muito particularmente a uma atitude nao muito recente e incongruente



A investigaciio e 0 ensino de Anrropologia no espaco lusofono 27

do Ministerio da Educacao em retirar , do ensino secundario, as cadeiras de
Antropologia e de Sociologia que, justamente, seriam as vias para urn comeco

, para a tomada de consciencia, por parte dos jovens, da sua situacao socio
-cultural. Refiro-rne novamente ao assunto porque 0 considero demasiadamente
grave para que nele nao insista . Deu impressao ate que, quando a Portugal veio 0

Santo Padre estaria a pensar em nos e por nos, contrapondo-se 1 atitude
incompreensivel de urn antigo Secretario de Estado do Ministerio da Educacao.
o Papa, no seu pequeno discurso, em Coimbra, catapultou a Antropologia,
centrou os seus enunciados a volta desta ciencia. Referiu-se 5 vezes a Antro
pologia e empregou 61 vezes 0 termo cultura . Transcrevo urn passo do seu
discurso:

"A cultura e do homem . No passado , quando se pretendia definir 0 homem,
quase sempre se fazia referencia a raziio ou a liberdade ou a linguagem. Os
recentes progressos da Antropologia cultural e filosofica mostram que se pode
obter uma definicao nao menos precisa da realidade humana referindo-se a
cultura .

Quando ' falou do projecto da humanidade que a Igreja possui , reavivado e
proposto pelo Concilio do Vaticano II, toma a referir a Antropologia:

"De plena acordo com os resultados das investigacoes de Antropologia
filos6fica e cultural. 0 Concilio afirmou que a cultura e um elemento constitutivo
essencial da pessoa , devendo ser promovida por todos os meios . Sao palavras do
mesmo Concilio »:

Apesar de todas as contradicoes, de todas as incongruencias e inercia por
parte de algumas das nossas instituicoes que comandam 0 ensino e a investigacao ,
apesar deste uso e abuso puramente formal de uma expressao - cultura portu
guesa - para cujo conteudo ernpirico nao se vislumbram tomadas de posicao ,
que conduzam a clarificacoes ou solucoes eficazes de ordem pratica, parecera
ab surdo dizer: aqueles que ate aqui tern manipulado a expressao tern toda a razao
pois nao se pode conhecer uma sociedade, seja ela de que tipo for, se nao se
souber que e a sua cultura. Urna sociedade define-se pela cultura . E atraves do
seu tipo de cultura que as sociedades se diferenciam umas das outras. So atraves
do estudo dos significados das significacoes (culturais), tanto do ponto de vista
historico como dos quotidianos de hoje , poderemos dizer 0 que somos para
programarmos 0 que queremos ser.

De facto a cultura e qualquer coisa que se manipula de uma maneira nao
consciente . Atrever-me-ia mesmo a afirmar que e qualquer coisa que se sente
mais do que se tem consciencia, pois como fenomeno estritamente humano
(perdoem-rne os etologos) e fenorneno que se repete e se recria em cada
individuo que nasce. Nesta medida ou acepcao nao surpreende pois que se oica, a
cada passo, falar da cultura mais do que sociedade. A sociedade, como categoria
episternologica, como conjunto de relacoes, e algo de abstracto. Alguns eminen
tes especialistas tern ido ao ponto de dizer que a sociedade nao existe, 0 que
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.existe sao grupos humanos, no interior dos quais , se geram movimentos sociais,
movimentos este s, que constituem 0 campo proprio da Sociologia.

Nao quero entrar numa discussao deste tipo que seguramerite nao levaria a
lado algum. Ela e legitirna na medida em que e puramente acadernica . Contudo,
nao seria surpreendente se alguern, igualmente , fizesse a seguinte afirmacao: a
Sociologia nao exi ste com o cienci a social, 0 que existe eHistoria e Antropologia .
E este alguern poderia ainda argumentar da seguinte maneira: os Sociologos
estudam aquilo que chamam relacoes inter-individuais, quer dizer, de grupo : estas
sao iminentemente abstractas; tais relacoes sao significadas sempre atraves de
instrumentos, de objectos, de forma s objectivadas, concretizadas de alguma
maneira, seja atraves de simbolos, seja atrave s daquilo que todos denominamos
objectos ou obras culturais . 0 sociologo , por conseguinte, desemboca sempre no
objecto cultural que e 0 objecto especifico da Antropologia.

Veja-se, entao, a contradicao: a cultura como campo propr io da Antro
pologia anda nas boca s do Mundo, mas nao se conhece a sua dirnensao , os seus
limites, os seus parametres, 0 seu sistema. A sociedade, como expressao epouco
usada, pouco referenciada , meno s manipulada, mais abstracta, porque talvez, no
fund o , as pessoas pensem que a conhecem ou que estao de posse das suas
caracteristicas e da sua dimensao. Dai, tarnbern , talvez , a razaopor que ha mais
Soci ologos do que Antropologos. Dai , igualmente , 0 motivo por que a Socio
logia , neste pais (e noutros) consegue vender 0 seu produto com maior facilidade
do que a Antropologia 0 faz.

E claro que a tudo 0 que acabo de dizer, podera ser contraposto 0 argumento
de que nao ha fronteiras entre a Sociologia e a Antropologia - as duas com
pletam-se e complementam-se . Cert o. Todo 0 Antropologo e tambern Sociologo.
A inversa podera ser verdadeira mas nao estou bern certo desta inversa . Tenho
duvidas e terei ocasiao mais a frente de fornecer alguns dados que me levam a
esta situacao de duvida .

Quanto ao mim, as grandes diferencas entre as duas ciencias, nao estao nos
metodos proprios de cada uma ; nem no sistema discursivo de tentativas de
explicacao das situacoes estudadas . As grandes diferencas localizam-se na pratica
da profissao , ou melhor, nas maneiras como se praticam ou se executam as duas
profissoes , E mais penoso ser-se Antropologo do que Sociologo. 0 primeiro tern
de viver as situacoes. Tern deviver a vida das populacoes que pretende estudar,
tern de se embrenhar nos quotidianos, tern de «penetrar- os grupos, as institui 
coe s, as associacoes, manu sear os objectos culturais produzidos pelos homens
desse grupo , calcurrear os sitios, os bairros , as aldeias, enfim ser 0 outro, que
pretende conhecer. Tarefa insana , titanica, que poucos estao dispostos a realizar e
que muito poucos estao dispostos a enfrentar. Como se ve, nao se trata simples
mente de observar sem viver, trata-se de viver a experiencia dos outros. E viver a
vida do outro ou dos outros e incomoda. Repito , nao se trata de observar sem
viver, trata-se de viver e de observar ou de viver observando. Posicao incomoda a
do Antropologo, que corre riscos de ser repelido , se nao possuir uma blindagem



A invest igaciio e a ensino de An tropologia no espaco lusofono 29

propria, que nao pode ser fomecida somente por urn apetrechamento tecnico .
Tern de possu ir urn tipo de personalidade espec ifica , que 0 predisponha a viver
experiencias rad icalmente diferentes da sua propri a experiencia . Tern de estar
sempre disposto a nao ser ele prop rio para se situar no outro. Nao e 0 caso, aqui,
so mente, da necessidade de se desp aizar , de deixar a sua cultura e ir viver para 0

se io de uma outra com 0 objectivo especifico de a compreender e posteri ormente
ten tar expl ica-la no todo ou em parte . Trata-se , simplesmente , de estar sistema
ticamen te preparado para ser mais 0 alter do que ego . Como disse , e tarefa
pen osa esta de tentarmos ser 0 alter. mas nao ha duvidas que, quando mais nos
projectarmos no alter rnais depressa conhecemos 0 ego. Mas .. . conhecer o.ego e
pa r em ca usa esse mesmo ego . conduz a uma critic a de nos proprios, conduz a
um a tomada de consciencia da nossa propri a situacao, e sermos concretos,
objectivos, frios, pos itivos , 0 que talvez nao convern, porque certa mente chega
riamos a result ados que nos desconsolariam. Dai a razao por que 0 Antropologo e
se mpre subversivo em relacao ao poder. Por outro lado, da muito trabalho. E num
pais em que urn dos paradigmas «e sopas e descan so », isto e muito difici l.
ln vest igar , ca lcurrear vilas , sitios, aldeias, lugarejos, viver as multiplas expe 
rien cias deste bom povo portu gues , observar, anotar tudo sem pressas, analisar os
dados recolh idos para tentar poster iormente expli cacoes do que e0 Portug ues, do
que e a cu ltura portuguesa, para podermos ter a consciencia da configuracao
daqu ilo que e a sociedade portuguesa, se existe urn Portugal ou muitos Portugais,
e tarefa penosa , repito , que . muitos nao estao dispostos a enfre ntar. lnvestigar
se riamente implica sac rificio e abandono de priv ilegios facei s. Dai, talvez, 0

ficar-se por uma Soc iolog ia «bar ata » que , no remanco dos gabinetes, se limita a
co rnpilacao de alguns dados estat isticos (falsos ou falseados ), quando nao utiliza
obras estra ngei ras de caracter sociologico , muda os termos do discurso e aplica
aq uilo que se pretende ser a realidade ou a socio -cultura portuguesa . Com a
Antro pologia tal nao acontece: lida-se com os objectos, com as significacoes: 0

objecto, nada mais e do que 0 objecto, nao permite tantas locubracoes ou
abs traccoes , que ficam sempre no dorninio do vago , do difuso e do confuso .
Co mo se constata , na nossa terra, e mais facil ser-se ou apresentar-se como
Socio logo do que Antropo logo e e entao mais faci l falar -se de cultura, que se
sente mas nao se conhece, do que referir a socie dade que nao se conhece mas se
est uda mal e se pretende conhecer. Como hac -de verificar, nao e por acaso que
tod a a gente refere cultura e nao sociedade. E sintornatico.

Mas perguntar-se-a: nada se tern realizado no domi nio daquilo que entendo
se r a cultura portu guesa? Uma resposta negativa seria cometer uma injustica a
ac tividade etnografic a de alguns portugueses ilustres . Tem-se realizado muito no
dom inio da cultura material. Aqui quero referir 0 malogrado Prof. Jorge Oias e
se u grupo (es te conti nua a trabalhar) para nao mencionar esse gigan te da
Etnografia portuguesa que foi Leite de Vasco ncelos e que alguern da nossa praca ,
talvez por «inocencia» desat inada de quem se inicia, chamou de etnografo
mediocre . Se Le ite de Vasconcelos e mediocre (Santo Deus!) , como apelidar os
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seus discipulos como urn Jorge Dias ou urn Orlando Ribeiro? Deixemos as
«rnediocridades» e voltemos ao assunto .

De facto, tern-se realizado algo de positivo no dominio das descricoes de
cultura material. Porem, ja e tempo de ultrapassarmos este limiar, ha necessidade
de cornecarmos a desmontar a cultura dita nao-rnaterial ou seja aquilo que, hoje
em dia, se denomina 0 simbolico ou, ainda, como bern Mircea Elyade 0 disse,
pensarmos numa Antropologia das profundezas, E nao so das profundezas ou do
simbolico . Ha necessidade de cornercarmos a desenvolver aquilo que denomino a
Antropologia das banalidades ou dos intersticios . Para este facto chama a atencao
da juventude,. dos jovens que estao a terminar os cursos de licenciatura em
Antropologia e nos quais deposito todas as minhas esperancas . Eles sabem
perfeitamente que os aspectos simbolicos ou as simbolicas dos sistemas socio 
-culturais constituem elementos de integracao e de coesao sociais. Sao elementos
das denominadas representacoes colectivas cuja forca e peso nao carecem de ser
evidenciados. Sao valores e estes , parece-me, sao elementos de mais significancia
quando queremos caracterizar uma sociedade ou uma cultura, visto os aspectos
materiais, normalmente, revestirem formas que se aproximam do universal.

E a cultura portuguesa possui urn patrirnonio deveras rico e onde os aspectos
simbolicos se imprimem de uma maneira evidente.

Parece-me, pois, que nao e demais realcar a funcao de uma Antropologia em
Portugal e particularmente neste momenta da vida do pais. Os Antropologos sao
necessaries e nao devemos desconhecer nem marginalizar 0 seu trabalho . Em
minha opiniao , para se construir ou reconstruir urn pais, eles sao artifices de
primeira linha, que devem integrar grupos de trabalho de toda a especie, tanto no
ambito das actividades do Estado como no dominio dos empreendimentos pri
vados. Mesmo sem aquela experiencia de terreno necessaria e fundamental para 0

exercicio da sua profissao, irei mais longe, mesmo sem 0 minirno de investigacao
previa, a sua formacao e informacao possibilita-os a cometer menos erros . Ha
neles, por conseguinte, .menos probabilidades de erro, mesmo quando desconhe
cern 0 quotidiano que se pretende tratar. Por uma simples razao: se nao tern 0

objecto a sua frente, que 0 reenvia as condutas ou comportarnentos (nao
esquecamos que 0 Antropologo faz falar 0 objecto), vai aos dados historicos,
mete-se na pele de Historiador ou transforma-se mesmo em Historiador (nao
esquecamos igualmente que a Antropologia e uma Historia do presente, como a
Historia e uma Antropologia do passado, como 0 disse Levi-Strauss).

o conhecimento de urn povo e da sua cultura tern de, forcosamente , passar
pelo crivo ou pela grelha da Antropologia. Contrariamente, corre -se 0 risco de se
actuar sobre esse mesmo povo a partir ou em funcao de ideias feitas, abstractas
ou abstractizantes, que conduzem a modelos de actuacao desfasados da realidade
objectiva.

Ha, pois, neste pais , que e 0 nosso, a necessidade de urn maior investimento
em estudos de caracter antropologico e espero que quem nos conduz politi
camente (as decisoes sao sempre politicas), saiba promover a Antropologia e
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investir nesses jovens futuros antropologos que comecam a sair das univer
sidades .

III - A LAIA DE CONCLUSOES: PROPOSTAS

1. Quando , no ana lectivo de 1975/76 , comecei, num dos cursos de
apos-graduacao de Antropologia Cultural da Univers idade Nova de Lisboa,
muitos dos alunos ficaram deveras surpreendidos com 0 meu estilo de linguagem
e, part icularm ente , com a natureza das analogias de tipo transd isciplinar que
empregava para expli car determinados fenome nos ou factos socia is e culturais.
Era corrente , durante as sessoes de traba lho, referir-rne a expressoes ou nocoes da
Etologia , da Biologia modema, da Termodinarnica, da Fisica e da Quimica
modemas, da Cibernetica, das Maternaticas modernas , tais como os calculos
integral, matricial e distribucional , teoria dos mirneros, etc ., da mecanica esta
tistic a e da quant ica , da teoria e da dinamica dos sistemas, da Psicologia das
condutas ou dos comportamentos, enfi m, quase que tocava todas as ciencias e
muita ge nte pensou que marginalizava 0 ramo da minha especialidade . Nao foi
trabalho baldado: a pouco e pouco fui sendo compreendido. A minha preocupacao
era mostrar e demonstrar que a atitude cientifica nao pode ser unidisciplinar no
mundo em que vivemos: ela tera de afas tar igualrnente 0 fantasma da interdis
ciplina ridade para se lancar na transdiscipl inaridade, que nada mais edo que uma
cara cteristica-elemento constitutivo da sociedade tecnologica de que fazemos
parte . Penso que a atitude cientifica em Ciencias Sociais e Humanas, tera de ser
cada vez mais transdisciplinar porque toda a ciencia e social: e 0 Homem 0

cientista e 0 Homem e urn ser social!
Evidentemente , as minhas interpretacoes constituiam pura e simplesmente

uma optica, uma forma de ver, esperei que me corrigissem se est ivesse errado ou
desviado do caminho certo . Porern nada disso sucedeu. Nunca houve quaisquer
criticas e, assim, continuei na mesma senda . Ter-se-a de compreender que ,
embora haja quem defenda ou possa falar de urn sistema epis ternologico proprio
da Antropologia , nao ha duvidas que , cada Antropologo (ou outro qualquer
profissional da ciencia) reflecte , nos seus esquemas teoricos e explicativos, as
suas tendencias pessoais , produtos da sua carga historico-formativa, da sua
experiencia de terreno e da sua propr ia vida. Tambern , e fora de duvidas que,
co mo cientista (ou docente) que pretende ser, deve tentar horizontes cada vez
mai s amplos , abrir portas novas e novas sendas , situa r-se em campos proble
maticos cada vez mais vastos e levar 0 ensino a uma accao auto-centrada, em que
a ton ica seja mais do sujeito-aluno do que 0 agente -professor. Com a minha
estrategia , nao pretendia inovar. Metodologia similar ja tern sido adoptada
noutras latit udes. lnovar e sempre dificil em qualqu er tipo de sociedade, seja de
«consume. ou «des loisirs», «arca ica», «arca iza nte» ou «trad icional» ; incorre-se
em perigos de incompreensao, de critica nao const rutiva , de sancoes ou pressoes
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sociais , emolduradas tao frequenteme nte no pano de fundo do tradicionalismo que
impregna qua lquer sociedade , muito especialmente a nossa, habituada a rnovi
me ntar-se segundo capel as e casu los. cientificos . Contud o, acho que devemos
co rrer riscos , pois 0 cientis ta nao se deve amoldar ou acomodar-se a realidade
social em que vive; deve ultrapassar esta , efectuar saltos no desconhecido, na
condicao de que tais saltos sejam enquad rados por urn sistema logico e racional ,
mas dentro do possivel. Se assim nao fosse, que seria das denominadas mate"
rnaticas modemas ou da fisica einsteiniana? Ecerto que a Ciencia nao e Arte . Ela
nao e Arte , mas havera uma Arte da Ciencia?

Durante os cursos que ministre i, socorri-me de discurso s que nada tinham a
ver com a Antropologia Social ou Cultural ou mesmo com outras Ciencias Sociais
ou Humanas . Nao fui a Biologia, nem a SPENCER porque me considero urn
neo-darwinista , urn neo-evoluci onista ou mesmo urn neo-spenceriano. Nao. As
tese s da moderma biologi a sao fascinante s mas nao chegam para abafar as minhas
ideias sobre 0 fenomeno soc ial. Antes, tern servido de apoio, de muletas para
co mpletar e ajudar a incursao no socio -cultura l. As nocoes de sistema, de
eco ssistema, de vida , de ser vivo e suas caracteristicas, de organi smo vivo, de
Natureza , tern muito a ver com as nocoes analogas utilizadas em Antropologia;
assim, a Fisic a pode ajudar a esclarecer certos fenornenos sociais e culturais por
intermedio de conceitos tais como universo , macro e micro-mundos, energia e
entropia (dorninio da Termodinamica), composicao e estrutura da Natureza (teoria
do s quanta ), . relati vidade (teoria da relativ idade ), informacao e controlo (Ciber
netica). As reaccoes dos componentes da celula, as funcoes das proteinas e dos
acidos nucle icos (constituicao celul ar), e emergencia (uma caracteristica da
celula), que implica a reproducao e multiplicacao de estruturas ordenadas suma
mente complexas e permite a criacao evolutiva de complexidade crescente, a
teleonomia (outra caracterist ica da celula), que implica igualmente a sobreviven
cia do individuo ou da especie , quer dizer, que Ihe confere urn projecto para 0

futuro, tudo isso, todo esse conjunto de nocoes e conce itos utilizados pruden
temente pelos cultores da Ciencias Sociais e Humanas, podem ajudar a afastar os
salpicos de ideologia contidos, frequentemente , em muitos sistemas epistemolo
gicos ou discursivos destes ramo s de conhecimento que , presentemente, se
encontram em movimento inflac ionario desmedido . E os cientistas sociais neces
sitam de se entenderem para afastarem 0 fantasma da alienacao.

Oizer ou afirmar que as sociedades humanas constituem universos ou
micro-universos inseridos no macro-universo da human idade e que tais universos
sao dotados de energia, que efuncao de movimentos e de accoes especificas; que
a energia de uma sociedade e funcao de uma situacao, produto de urn desafio l
I resposta em que 0 meio natural, a Historia e a tecnologia sao elementos que
teremos de levar em linha de conta para comp reender 0 quotidiano cultural , nao
nos parece descabido, entao , tecer analogias com a bioquimica: a acumulacao de
energia (no sentido historico) seria 0 anabolismo de uma sociedade e a libertacao
de energia seria 0 seu catabolismo (a sua expansao cultural e economica), ambos
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constituir iam a metabolismo que traduziria a seu funcionamento, atraves do qual
chegariamos aos mecanismos de co ntacto, absorcao, integracao, assimi lacao em
todos as quadrantes. A ene rgia desenvolvida par qualquer socie dade nao se perde ,
transforma-se e transfere- se , e aproveitada por outros elementos, nao so internos
ao nosso grupo, mas tarnbem externos ao nosso grupo; por outro lado , a
- energia- de qualquer sociedade tende sernpre a aumentar (so pode aumentar);
qu er dizer: as soc iedades vivem dentro de sistemas que se complexizam siste
mati camente ; a ordem . procura de entropia minima ou de equilibrio situacional,
opoe-se a desordem que se traduz por rupturas e descontinuidades , sem as qua is
nenhum grupo humano seria dinamico e sobreviveria; 0 con trar io constitui

. entropia maxima que e a mo rte de qualquer sistema; as sociedades nao morrem ,
transformam-se . Aq ui, igualmente , uma outra analogia me ocorre: tais transfor
macoes efectuam-se por aqui lo que denomino libertacao de energia, mas os
mecanism os de mudanc a (ou de transferencia) realizam-se em funcao de leis que
se rvem nao so para expl icar as mudancas, como tambern se veri ficam em
qualquer accao soc ial: a lei de menor esforco, que nada mais e do que uma
de rivada dos dois gra ndes principios da termodinamica. Ecerto que 0 principio de
CARNOT impoe a probabil idade de desordem crescente, mas 0 facto e que, em
qua lquer sistema soc ial, se a deso rdem tende a aumentar, nao ha duvidas de que
as carac teristicas de emergencia e de teleonomia arras citadas, fazem com que a
pro babilidade da ordem tarnbern aumente - sao os mecanismos de contro lo
social que co nduzem a esta situacao. Por consequencia, temos ordem e desordem,
dois principios soc iais antagonicos, que andam a par e que contribuem para 0

equilib rio dos sistemas do nosso tipo . Quanto maior for a entropia socia l. mais
tendem a aumenta r os mecanismos de controlo e de repressao : a sociedade , como
o Homem , co ns titui urn sis tema vivo que se auto-regula e se autocontro la .
A di ver sidade , a variedade, a elastic idade e a complexidade, sao eleme ntos
constitutivos da ord em soc ial; mas a iminencia latente de desin tegracao e tambem
uma co nstante , tradu zida por co ndutas imprevisiveis, pela com peticao, pelo
co ntl ito, pel as tensoes , explici tas ou implicitas no interior dos paradigmas que
vao co nfer ir ao sis tema social a sua natureza dinarnica de complexo dotado de
vida e de energ ia e que se reorganiza permanentemente.

Entropia/ funcao de estado, funcao de estado/quantidade de quanta: MAX
PLANCK descobriu que a energia nao e urn contin uo mas composta de magotes
(pacotes), daquil o que intitulou quanta. com proporcoes bern defi nidas. Com a
sua descobert a , altero u a visao da Natureza do seculo XIX: 0 universo ja nao e
co mpacto, ce rrado, organizado como uma maquina que so produz coisas iden
ticas - a Natureza e repl icativ a e produz simp lesmente coisas semelhantes, cujos
efeitos se situam na orbita de tendencias , por isso , estatisticos e nao maternaticos ,
co mo no caso de uma maq uina . Este novo paradigma, e-nos demonstrado pelo
«principio de incerteza - de HEISENBERG que contern em si apenas probabilidades,
pel as quais se estabelecem ainda as denominadas leis do acaso (1), men as
correntes que as ditas causais, mas, contudo, igualmente rigorosas. Que riqueza
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de nocoes e de conceitos e que sernelhancas com as que se podem retirar dos
fenomenos humano-socio-culturais! A Cibernetica lembra-nos 0 controlo social, a
organizacao, a comunicacao e a propria instituicao social como conjurito de
elementos distintos e agrupados em torno de uma finalidade; esta ultima assenta
na regra ou nas regras que orientam a associacao de tais elementos ou de
individuos dentro do sistema institucional; por mais complexa que -seja a sua
organizacao, existe sempre nela uma ordem que ordena as inter-relacoes entre os
elementos . as Homens vivem mais no projecto que no objecto. A nocao de
sistema cibernetico aproxima-nos da estrutura que implica totalidade , regra,
transformacao, auto-regulacao ou auto-definicao do sistema. A Cibernetica assenta
na interdisciplinaridade e, segundo NORBERT WIENNER, 0 pai deste nivel de
conhecimento, a sociedade so pode ser compreendida atraves de urn estudo de
mensagem e das facilidades de comunicacao de que essa mesma sociedade possa
dispor . WIENNER constroi todo 0 seu edificio teorico (e pratico) em duas
categorias fundamentais : comunicacdo e controlo , que utilizam aquila que se
denomina informacdo, ideia que esta a tomar 0 lugar das de energia e de
trabalho, da mecanica classica e da termodinarnica. Aquelas duas categorias que,
afinal de contas, sao principios encontrados em qualquer sistema vivo, estao
sempre em luta contra a tendencia para a degradacao organica da Natureza: a
entropia, tendencia sempre implicita em qualquer transmissao e mensagens,
igualmente acompanhada de uma determinada erosao ou dissipacao da informa
c;ao que a propria mensagem contem. Aqui , 0 segundo principio da termodi
namica e facilmente veri ficavel .

Parece-me que os principios da termodinamica, particularmente 0 segundo,
sao extremamente uteis . Aplicados , com prudencia aos discurso s das Ciencias
Sociais e Humanas, ajudam-nos a compreender melhor os fenomeno s de rupturas
e de controlo nos sistemas sociais. Todavia, deve ser sublinhado que esta segunda
lei - «entropia do universo so pode aumentar» - e somente valida para qual
quer organismo do tipo do das sociedades humanas, se pensarmos que estas
possuem esquemas de defesa, de resistencia a tendencia para a desorganizacao .
Quer dizer, qualquer sistema vivo, tal qual a sociedade, contern em si zonas ou
patamares, onde se organizam os tais esquemas obstaculizantes a desordem. Na
maquina, ou nos sistemas mecanicos, esses esquemas denominam-sefeed-back ou
realimentacao e nao sao mais do que formas de ajustamento a urn comportamento
futuro, subordinadas a urn projecto presente: procura-se a eficacia final por
intermedio de urn .constante reajustamento. Na sociedade, 0 feed-back e desem
penhado pelos sistemas de controlo, sistemas de censura ou de repressao , tais
como a educacao, 0 poder, a justica, as hierarquias sociai s, 0 governo , as
categorias sociais (a posicao , 0 prestigio, etc. ), a propriedade e a propria
sexualidade.

Julgo evidente a utilidade das analogias que acabo de apresentar e seria
fastidioso avancar mais . Ninguem, presentemente, poe em duvida a necessidade
da transdisciplinaridade das Ciencias Sociaise Humanas que estao a sair dos seus
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casulos episternologicos e praticos, para se integrarem num espirito mais univer
salista, caracteristica das ciencias que ate aqui se tern chamado positivas ou
exactas. A transdisciplinaridade e uma necessidade imperiosa que conduzira a
melhor compreensao do Homem e as suas obras que sao, afinal , a cultura no
sentido pleno. Foi dentro dessas linhas de analogias constantes com cienc ias
situadas fora do ambito da Antropologia, em particular, que tentei inurneras
explicacoes no ensino da Antropologia Cultural e Introducao as Ciencias Sociais
que ministrei na antiga area das Ciencias Humanas e Sociais, hoje Faculdade de
Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Penso , por conseguinte , que a Antropologia, para singrar nos tempos que
corrern , para se impor como ciencia necessaria e para sair daquela redoma
tradicional que a empurrou para estudos de situacoes socio-culturais de urn
determinado tipo, tern de realizar a opcao transdisciplinar, que implica uma visao
da 4/3 7T R3, em que Reo incornensuravel . A Antropologia modema visa a
Antroposfera que contern , pelo menos, quatro dimensoes fundamentais: biosfera,
psicosfera, sociosfera e culturaesfera (permita-se-me os neologisrrios).

Nao poderei - e para completar este conjunto de propostas de ordem
teorica - deixar de tocar num ponto importante , talvez de ordem pratica .
Refiro-me a Africa, nao so porque me considero urn especialista de algumas
questoes africanas , mas tambern porque sao os dados daquele continente que tern
constituido, no ensino das licenciaturas em Antropologia no nosso pais, a base
empirica .da teorizacao .

Bern ou mal Portugal realizou a descolonizacao e 0 facto e que, para chegar
a essa descolonizacao, manteve-sem e Africa cerca de 500 anos. A saida de
Portugal da era colonial, feita de uma maneira atabalhoada, embora sob alguns
pontos de vista tenha trazido algo de positivo a sociedade portuguesa, tern, no
entanto , condicionado 0 tipo de relacoes com as ex-colonias. E urn dado
psicologico do problema do qual nao nos podemos alhear. Contudo, nao foi
impunemente que se permaneceu em Africa durante todos esses anos; 0 Portugues
deixou nos territorios daquele continente (e noutros) a marca indelevel da sua
cultura e dos seus padroes sociais, historicos, psicologicos, etc . Quanto mais nao
seja, a lingua portuguesa, com todos os seus derivados (os dialectos e os diversos
pidjins), falados nesses territorios, constitui argumento de peso . Seria tragico
pensar que, desfeita a situacao colonial, as relacoes com as nossas ex-colonias
acabariam. Pelo contrario: se , durante a situacao de dominio colonial, por
motivos obvios, era quase impeditivo 0 conhecimento das realidades socio
-economicas-culturais daqueles territorios, porque se pretendia simplesmente
impor urn determinado modelo, hoje, parece-rne que, dado 0 novo tipo de
relacoes, ha todo 0 interesse em se conhecer a verdade ou as verdades da nossa
actuacao. Nao so porque «tudo nao era tao .mau como pintavarn» os nossos
criticos durante os dois ultimos decenios que precederam a descolonizacao , mas
tarnbem, dentro do contexto das relacoes futuras, estarmos preparados para uma
melhor cornpreensao de determinadas atitudes ou comportamentos que integrarao
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as mesmas relacoes ; e termos, por outro lado, elementos, de certo modo precisos,
para dinamizarmos uma politica de cooperacao cientifico -cu ltural, nao so co m
aqueles territorios , mas tambem com outros da Africa . No que d isse anterio r
mente, verifica-se, por certo , uma enfase implicit a mais em aspectos politico s do
que propriamente naqueles que , realmente , interessam qua lquer organismo apo n
tado para 0 ensino, investi gacao cient ifica e pre stacao de serv ices a comunidade
portuguesa. A razao de ter ace ntuado os aspectos politicos e que', em boa
verdade , e les estao implicitos no ambito da pre stacao de services. Por outro lado ,
e born nao esquecermos a corrida , por parte das potencias mundiais, as nossas
antigas colonias nos campos do cultura l e do cientifico , para nao falar nos outros
dorninios qu e sao do conhecimento gera!. Ju lgo , por isso , que, se Portugal se
atrasar (como e nosso habi to) , «perde 0 combo io . . . » . Penso, por todas as razoes ,
que nao nos interessa uma tal perda, visto estarmos ainda em boa posicao para
no s co locarm os a frente de det erminadas accoes de investigacao cien tifica em
Africa . Julgo que os div idendos ben efic iari am Portugueses e Africanos . Deixe
mos os motivos de orde m pol itica e situemo -nos no campo cientifico ou pura
mente acadernico . Se fizermos urn balance muito bre ve do que existe , parti
cul armente em relacao aos dominie s que nos interessam pessoalmente - soc io
logia, hi storia , econ omia e antro po log ia - ve rifica-se, aprox imadamente, 0

seguinte :

a) no que di z respeito a estudos historicos , porquanto ex istam fontes
bastante aliciantes e cuj o acervo merece ser visto mais cuidadosamente - quero
referir-rne ao Arquivo Historico U ltrama rino , a Torre do Tombo e as diversas
bibliotecas de certo mod o ligadas a «co isas - das nossas antigas colonias - 0

fact o e qu e a producao histor ica sobre 0 que foi denominado Ultramar, e algo
pobre, exceptuando, evide nte me nte , algumas (po ucas) tentativas individuais
dignas de nota , real izad as num passado algo distante ou mesm o em epocas
relativam ente rec entes. Pode afirmar-se , sem rebuco , que 0 con specto e pobre;

bJ em relacao a estudos de caracter socio logico , 0 panorama e mais pobre .
A par de algumas tentati vas feit as in loco (frequentemente nao pub licadas mas
deixadas nas diversas Secretarias , po r razoes obvias) hou ve outras realizadas,
utilizando fontes indirectas que deixam muito a desejar, especialmente por nao
integrarem uma metod ologia propria dos temas a tratar: tais trabalhos po uco
trouxeram de significativo para 0 co nhecimento rea l das sociedades das ex
-co lonias . Pode me sm o afirm ar-se que alguns de sses territorios co nstituem aquilo
que denomino «urn vac uo de conhecimentos soc iologicos »;

c) no cas o de estudos econ omicos , a pai sagem nao e muito melhor : os
realizados (part icularmente os mai s recentes ), situavam-se dentro de parametres
de coorde nadas politicas previamente determinadas , 0 que levava a olha-los co m
uma certa desconfianca, porquanto , em alguns, os dados recolhidos pudesse m
constituir e lementos para a elaboracao de estudos mais profu ndos . Todavia, nem
tudo era mau, se pen sarmos em tod a a gama de dados con signados nos milhentos
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relatorios elaborados no ambito do antigo Ministerio .do Ultramar. . . Talvez
estejam a criar po nas diversas Secretarias e Reparticoes da nossa Adrninistracao!
Porque nao arrola-los e aproveita-los? Teremos de convir que vale a pena encetar
es tudos do genero a que refiro nesta alinea, porque tais relatorios constituem
acervos de elementos que merecem mais do que a «rnorte - nas poeirentas gavetas
das ditas Secretarias ou Reparticoes;

d) quanto a estudos de caracter antropologico , em boa verdade, nao pode ser
afirmado que 0 panorama seja muito pobre, mas tambern nao pode ser dito que
seja rico. Ate 0 presente, estudos publicados ou realizados por Portugueses sao
escassos . Excepcao feita a meia duzia de obras que tiveram certa projeccao
intemacional (penso nos estudos sobre os Macondes de Mocarnbique, levados a
cabo por J . Dias e seu grupo), a verdade e que, na literatura antropologica de
algumas ex-colonias, encontramos mais autores estrangeiros a pontificar - os
casos e Junod, Childs, Estermann, Baumann, Vansina, Bastin, Haustein e pouco
mais . Mesmo nestes casos, e born sublinhar que alguns destes estudos enfermam
de urn certo «classicismo» de pontos de vista e ate ausencia de metodologia
adequada: boas Fontes de referencia, que nos abrem portas ou sendas, mas que
pouca luz trazem para a compreensao das sociedades globais espalhadas por
aqueles territorios;

e) finalmente, em relacao a outras regioes da Africa, 0 panorama e negativo:
nem sequer nas areas onde os Portugueses exerceram uma certa influencia,
existem estudos feitos por nacionais , exceptuando, e claro, casos muito raros no
ambito da cartografia e da Geografia Humana.

A este panorama de pobreza resta ainda somar outros aspectos: tudo aponta a
que as nossas Universidades tenham contactos estreitos com as de Angola e
Mocarnbique , criadas segundo modelos portugueses e nao devemos, igualmente,
esquecer que nas republicas de Cabo -Verde, Guine e S. Tome e Principe nao
existem Universidades . Supomos que esses paises tern todo 0 interesse numa
aproximacao que lhes facilite 0 ensino. Urn argumento de peso neste particular e
a lingua portuguesa - instrumento vital de cornunicacao cultural e oficial nos
novos Estados independentes. Os outros paises ocidentais que competem com o.
nosso, por mais que queiram, nunca conseguirao superar a barreira da lingua,
pese embora a existencia dos multiples centros de estudos e universidades
dedicadas it pesquisa e ao ensino da Africa ex-portuguesa, ha longo tempo
instituidos nesses mesmos paises, muitos dos quais sem qualquer vocacao ou
tradicao africanas.

Neste momenta da vida do nosso pais, a unica cooperacao decente e
eficiente que podemos realizar com os territories africanos, enos dominios
cientifico e cultural. Parece-me, ainda, que essa cooperacao devia passar pela
Universidade ou instituicoes de pesquisa universitaria, pela simples razao: a
au tonomia cientifica das Universidades. 0 que, certamente, conferiria isencao a
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detenninadas condutas e afastaria os sa lpicos ideo logicos que tern integrad o
certos actos de cooperacao com a Africa desde 1974.

Todavia, nao me parece que tal tenha acontecido. Ha non cia s que ce rtas
accoes se desenvolvem mais a vo lta de indi vidu al idades (algumas fracamente
apetrechadas) e menos no ambito de instituicoes especializadas e dotadas de
algumas infraestruturas adequadas . Ass im nao vamos longe.

A criacao do Instituto de Estudos Afri canos, no dom inio das Cienc ias
Sociais e Humanas , e onde se ens inasse e se pesqui sasse a cultura africana para
Europeus e Africanos, seria 0 co rolario logico da posicao , da situacao e das
relacoes que 0 nosso pais rnantem com a Africa, em particular , co m a lusofon ica.
Razoes nao nos faltam: moti vos historicos, experiencia, dimensao afri cana da
propria cultura portuguesa, lingua co rnum, existencia de documentacao nao
estudada ou pouco estudada . Quanto a individuos ou especiali stas , ele s ex istern,
mas nao tenhamos ilusoes: conhecem a realid ade africana some nte anterior a
ruptura de 25 de Abril de 1974 e a maior part e deles estao a desaparecer (es tao a
ficar velhos). A urn Inst ituto deste tipo caberia esti mular 0 interesse, mot ivar e
incentivar estudos afr icanos no seio da co munidade cientifica portuguesa, 0 que
poderia criar geracoes novas de investigadores. Cert amen te que tal fac to trar ia
consigo nao so urn olhar nov o nas atitudes para com a Africa e os Africanos, mas
tambern passar-se-ia a conhecer os quotidianos actuais. 0 que, evidenternente ,
facilitaria 0 intercambio do pre sente .

Porern, nao tern sido assim. Por decreto-lei , ha cerca de tres anos , cri ou- se 0

Instituto e ainda nao se Ihe conseguiu proporcionar 0 min imo para arrancar. Tern
vivido de promessas ofic iais e parti cul ares , embora os seus dirigentes se esforce m
para 0 dinamizar. A letargia e a inercia em que 0 pais vive presentemente tern
bloqueado a vida inci piente (?) do orga nismo. Esperamos que , no' pre sent e ana
economico , sejam dadas ao Inst ituto as condicoes necessarias para produ zir e
trabalhar, pois continuamos a afinnar: qualquer tipo de cooperaciio cientifica e
cultural com os pai ses africanos , deve passar pela Uni versidade .

(I) Em Antropologia poder iamos dizer que 0 acaso e uma especie de escolha entre varias
possibilidades que uma sociedade oferece.


