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Resumo:

Partindo da necessidade e prernencia da resolucao dos problemas concretos das populacoes,
comunidades ou grupos , 0 autor pretende demonstrar a utilidade e 0 papel da abordagem
antropologica no sentido da correcta contribuicao para programas de rnudanca social e consequente
desenvolvimento.

Sem abandonar principios de ordem deontologica e tentando salvaguardar valores de ordem
cultural, deseja-se enfatizar como e importante 0 contributo antropologico em projectos interdis
ciplinares de desenvolvimento .

Finalmente, aponta-se criticamente 0 atraso da Antropologia Aplicada em Portugal , dado que,
no nosso Pais , de urn modo geral, se tern privilegiado sobremaneira 0 Ensino e a lnvestigacao da
disciplina antropologica .
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Abstract:

Considering the necessity and urgency of resolving the real problems of populations,
communities and groups , the author attempts to demonstrate the utility and the role of the
anthropological approach as a relevant contribution for programs of social change and further
development.

The importance of such a contribution "to inter-disciplinary projects of development is
emphasized, keeping in mind deontological principles and trying to preserve cultural values.

Finally a critical review of Applied Anthropology in Portugal is attempted, since the main
focuses of Portuguese Anthropology have been teaching and research .
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1. INTRODUC;Ao

Podemos considerar a Antropologia em Portugal, de certo modo, como uma
ciencia marginal. Este adjectivo retrata fielmente a situacao de uma area cien
tifica considerada como niio rentdvel , A situacao da disciplina antropologica e 0

exemplo acabado e extremo do status que as varias ciencias sociais /h umanas
ocupam na hierarquia do saber vigente da nossa praca .

Sem desprimor pelos respectivos profissionais podemos afirmar que Portugal
e urn pais de cicIos ou modas em relacao aos detentores do conhecimento social:
licenciados em Historia, licenciados em Direito , economistas . . . 0 cicIo dos
sociologos e ainda ernbrionario e a hora dos antropologos nao se sabe quando
chegara. . .

Uma pergunta oportu na a que talvez este Coloquio possa dar resposta
sintetiza justamente a nossa preocupacao:

- Quantos Antropologos praticam efectivamente 0 oficio no nosso Pais?
A pergunta, pertinente a nivel global, nao e descabida no contexto da

presente comunicacao, como pretenderei demonstrar.
Outras questoes complementares estao ligadas a tal problernatica. Porque

(a) para os leigos , curiosos e amadores a Antropologia euma coisa gira; porque
(b) alguns especialistas e invest igadores de outras areas invadem amiudo a
Antropologia e [a zem falsa-ciencia e porque (c) paradoxalmente nao existe urn
mercado de trabalho para os antropologos. Entenda- se que a Antropologia so
tern a lucrar com 0 contributo de cientistas de outras especialidades , possuidores
de horizontes que ultrapassem os dos seus campos especificos.

Realizacoes como a presente iniciativa podem efectivamente desmistifi car
alguns conceitos errados e ser ponto de partida para a criacao de urn verdadeiro
espirito de corpo entre profissionais do mesmo ramo ou para investigadores e
docentes de outras areas interessados na tematica etnologica.

Que perspectivas para 0 futuro podera acalentar urn recern-licenciado em
Antropologia? Convenhamos que no estado actual da sociedade portuguesa as
probabilidades de exercer a profissao que escolheu sao extremamente reduzidas .
A carreira docente nao the oferece grandes possibilidades, quer a nivel do ensino
secundario, quer a nivel do superior e universitario . A investigacao e uma meta
no ceu nublado das ambicoes; a Antropologia Aplicada, uma situacao apenas
hipotetica,

2. ANTROPOLOGIA APLICADA

Outros colegas tiveram ja ou vao ter oportunidade de dissecar e aprofundar a
tematica antropologica no que concerne ao Ensino e Investigacao. De momento
proponho que nos debrucemos sobre a problematica da Antropologia Aplicada em
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Portugal. E a principal razao para tal escolha deve-se ao facto de esta pratica ser
ind issociavel da docencia e da pesquisa . Mas outros motivos de relevo me levam
a tecer algumas consideracoes sobre 0 tema e a efectuar este relance, neces
sariamente breve: 0 desenvolvimento, as apregoadas mudancas , a participacao
activa dos antropologos no processo de tomada das decisoes e na melhoria das
condicoes de vida, a realimentacao do ensino , a descoberta de novas pistas de
investigacao , etc. Na realidade «. . .tem havido urn enfoque inadequado nos
aspectos sociais do desenvolvimento. Muita da investigacao.. . tern sido estri
tamente de natureza econornica, ignorando varia veis socio-psicologicas e aspectos
culturais do problema do desenvolvimento - (INKELES, 1967). Tais palavras ,
va lidas ha cerca de duas dezenas de anos sao perfeitamente actuais no que diz
respeito a situacao portuguesa.

Para cIarificar, convern salientar que , «quando os antropologos utilizam os
seus conceitos teoricos, conhecimentos factuais e metodologias de investigacao
em programas orientados para resolver problemas conternporaneos de ordem
social , economica e tecnologica, eles estao a praticar Antropologia Aplicada
(FOSTER, 1969: VII) .

Convem relembrar que a Antropologia contemporanea alargou, de urn modo
geral e a partir da segunda metade do actual seculo , 0 ambito do seu objecto de
estudo. As sociedades ocidentais passaram a compartilhar com 0 homem primi
tivo 0 privilegio do campo de pesquisa. Logic amen te que tal atitude se prende
com uma seride de factores dos quais e importante salientar a ruptura dos vinculos
coloniais. E oportuno ainda referir que a propria Antropologia Aplicada deve a
relacao colonial 0 seu proprio periodo de gestacao: «As primeiras aplicacoes da
Antropologia situaram-se na esfera da administracao colonial, facto que contri
buiu para 0 descredito em que as aplicacoes sao consideradas por muitos
antropologos - (BEALS, 1971: 606) .

Voltando as sociedades ocidentais e curioso verificar que a Etnologia
procurou , nessa area, a parte mais primitiva e tecnologicamenterudimentar desse
sec tor: as comunidades rurais . «Nessa procura de tempo perdido a Antropologia
en fatiza 0 mundo rural na sua luta ingloria (?) face a industrializacao, Isso nao
significa todavia que as comunidades urbanas nao sejam tambern campo prodigo a
abordar: a moda, a televisao , a culinaria, 0 autom6vel, os detergentes, so para
citarmos de Barthes as mitologias que de momenta nos ocorrern» (RAMOS, 1984) .

A Antropologia Aplicada, parente dilecta do «Crisantemo e a Espada»,
preocupa-se fundamentalmente com os «processos de mudanca social e cultural
particularmente se eles se Iigam com melhoramentos planeados em campos como
os da agricultura, saude e services medicos, sistemas educacionais, programas de
bern estar social, desenvolvimento comunitario, etc . . (FOSTER, 1969: VIII) .
Apesar de desinteressado da Antropologia Aplicada 0 papa do estruturalismo nao
deixa de afmnar que « • • .it seems to me preferable to stading aloof, because the
anthropologist's participation results at least in an understanding of the facts , and
truth has a power of its own» (LEVI-STRAusS, 1%3: 380).
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Como sabemos, 0 problema da mudanca planeada pode levantar questoes de
ordem deontologica e et ica. Sobre esse aspecto podemos argumentar contra a
ortodoxia dos que defendem pos icoes radicais de nao intervencao. Em primeiro
lugar porque a Antropologia nao e a unica ciencia que coloca questoes de indole
deontologica e moral. Todas as disciplinas aplicadas se encontram no mesmo
barco, desde as Ciencias Exactas as Naturais, das Ciencias Sociais as Medicas.
Em segundo lugar porque programas de desenvolvimento, projectos de mudanca,
adopcao de inovacoes, irnplantacao de novas tecnologias, transferencia de
populacoes, criacao de infraestruturas, sao accoes incompletas e amputadas sem a
participacao de especialistas da area social em geral e de antropologos em
particular.

As mudancas tecnologicas sao tao velhas como a Humanidade. Desde os
tempos mais remotos que 0 modo de vida de povos inteiros se transformou pela
introducao de novos instrumentos, de novas atitudes, praticas e procedimentos
tecnicos; invencoes como aroda, 0 arado, a domesticacao dos anirnais, a escrita,
a rnaquina a vapor, a linha fabril de montagem, 0 motor de combustao interna, 0

computador, 0 video-tape . difundiram-se de urn pais para outro . Se hoje e
pacifica a aceitacao de tais inovacoes, porque nao aceitar e promover outras
mudancas e outras tecnologias desde que elas contribuam para 0 bern estar dos
Homens?

E mais: «People are manipulated in advertising, in the movies, on the radio
and indeed in teaching. If an anthropologist is permitted to discuss cultural
change with sophomores, it is probably safe to let him advise Public Services»
(KLUCKHOHN, 1957: 150) .

Apesar de alguma oposicao dos que defendem a filosofia das «terras de
marfirn » pensamos que essa postura estatica nao se coaduna com os problemas do
mundo contemporaneo, a nivel nacional , regional e local. Alern disso, «oo. c 'est
qu 'il faut connaitre d 'abord la culture d'un peuple avant de vouloir la modifier.
Bref l'Anthropologie appliquee ne vient qu'apres l'exploration etnographique».
(BASTIDE, 1971: 26).

Das escassas realizacoes efectuadas em Portugal no campo do desenvol
vimento rural, no planeamento comunitario , no ataque a males sociais (droga,
delinquencia, prostituicao , alcoolismo, etc.), na reforma de sistemas educacio
nais , em projectos de bern estar social, quantos antropologos tomaram parte?

Quantas autarquias locais, federacoes de municipios, organismos regionais,
sociedades de desenvolvimento, empresas publicas , privadas ou cooperativas,
utilizaram alguma vez ou utilizam os services , apoio, conselho e os conheci
mentos de antropologos? Creio que as respostas se contariam pelos dedos das
maos e sobrariam dedos.

Razoes? De varia ordem:
Em primeiro lugar por desconhecimento do papel e funcao do antropologo.
Em segundo lugar pela escassez de profissionais e de areas de especiali-

zacao. 0 antropologo portugues e urn generalista.
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Por outro lado ainda pelo falhanco, reduzido mimero ou inexistencia de
accoes de extensao universitaria.

Estara 0 antropologo em Portugal condenado a debitar as correntes do
pensamento etnologico, a referir sociedades exoticas e a fazer investigacao por
imperativos acadernicos, isolando-se na descricao umbilical dos seus proprios
interesses?

Nao esperara a sociedade portuguesa que participemos num esforco interdis
ciplinar conducente as solucoes mais correctas dos problemas que todos enfren
tamos? Note-se que a Antropologia Aplicada so tern sentido e so conseguira
exitos se os Antropologos fizerem parte de equipas que integrem, entre outros e
conforme as situacoes, economistas, sociologos, medicos, agronornos, gestores ,
arquitectos, veterinaries, administradores, psicologos, historiadores, juristas , etc .

Logicamente que a Antropologia nao e a panaceia sebastianica de alguns
males que nos preocupam e de erros que nao queremos cometer. Mas que pode
fornecer urn contributo valido na prevencao e terapeutica de questoes que se
prendem com 0 destino dos seres humanos, isso ninguern contestara.

o contributo antropologico pode, .nesta optica, colocar-se a dois niveis:
a) Melhor compreensao das clientelas,
b) Tentativa de delinear politic as conducentes a melhoria das condicoes de

vida . Na realidade, «the next decades can be expected to bring ever more rapid
change to the rural areas of the world: more population growth and pressure on
food resources, more political upheavals and calls for economic and social
justice, more ecological dislocations and increasing competition for scarse
global resources . These trends must be understood in their local cultural,
context ... Influences from the international, national, regional and local levels
must be linked to the welfare of individual households and families» . (BARLETT,

1984: XV).
A Antropologia Aplicada quando se desenrola no cenario rural preocupa-se

naturalmente com os problemas relacionados com 0 rnundo agricola e feno
menos afins e paralelos . Urn sem mimero de temas podem ser inventariados: 0

fluxo campo-cidade; 0 crescimento econornico e 0 desenvolvimento; a divisao
sexual do trabalho; a agricultura a tempo parcial e pluriactividade; a instrucao
versus eficiencia tecnica; a passagem de culturas de sequeiro a regadio e suas
implicacoes; as barreiras a inovacao; as praticas agricolas tradicionais e as
novas tecnologias; a empresa agricola familiar; 0 latifundio e 0 trabalho
assalariado; a fuga dos jovens as actividades agricolas; a agricultura portuguesa
face a C.E.E., etc .

Logicamente que outros aspectos podem e devern . ser objecto da Antro
pologia Aplicada: 0 mundo urbano; nutricao e cuidados medicos; os sistemas
educativos: instrucao, alfabetizacao; pesquisa em saude mental; a escola face a
comunidade; a fabrica, 0 hospital, 0 supermercado, 0 desporto, 0 turismo, a
homossexualidade, 0 uso do computador, os video-tapes, etc.
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Verifica-se actualmente a tendencia para designar a Antropologia Aplicada
como Antropologia do Desenvolvimento. Nao se trata apenas de uma questao
terminologica, mas e acima de tudo a consagracao da corrente cada vez mais
alargada que defende para os antropologos uma intervencao activa na resolucao
dos problemas das sociedades. «The anthropologist must become increasingly
adept in formulating research programs which relate theoretical problems to
active problems of development», (BEALS, 1971: 644) .

3. REMATE

o antropologo que pratica Antropologia Aplicada (assim como outros cien
tistas sociais) , encontra-se numa posicao em que:

a) Recolhe , analisa e organiza os dados necessaries para uma decisao bern
fundamentada e, se necessario, obtern novos dados atraves da investigacao;

b) Estima as prova veis consequencias sociais das decisoe s tomadas e suas
alternativas;

c) Deve ter voz activa na implernentacao de program as de mudanca e na
formulacao de projectos de investigacao para a mudanca;

d) Avalia a eficacia na obtencao dos objectivos pre-determinados de pro
jectos ou programas.

E relativamente facil e comedo apontar defeito s e lacunas, inventariar uma
situacao carente, criticar apati as e fazer declaracoes de intencoes. Gostaria,
porern , de ser urn pouco mais ambicioso e, na defesa das damas em causa (a
Antropologia em geral e a Antropologia Aplicada em particular), ' lailc;ar aos
interessados 0 repto da criacao da Associacao Portuguesa de Antropologia. Penso
que atra ves do arranqu e de uma instituicao desse tipo estariam lancadas as bases
para colmatar algumas lacunas que exigem rapida intervencao:

1.. Maior comunicacao entre especialistas de Antropologia; maior ligacao
com especialistas de areas afins ;

2. Defesa dos interesses dos profissionais da Antropologia;
3. Criacao , apoio e orientacao de areas de especializacao;
4. Organizacao de coloquios, seminaries e accoes dinamizadoras de divul

gacao e intervencao;
5. Contribuicao para a consolidacao da tripla funcao. universitaria: Ensino

-Investigacao-Extencao.

Nas cornernoracoes dos 100 anos de Antropologia em Coimbra creio que
estamos no momento ideal e em local adequado para dinamizar e veicular a
concretizacao de tal ideia.
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