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Resumo:

A Antropologia da Educacao analisa as relacoes Escola /Comunidade e as suas irnplicacoes no
proce sso de enculturacao dos jovens .

Aplicando os metod os de pesqui sa e analise de Ciencias afins , mas centrando-se sempre no
rnetod o etnog rafico de observacao-participante na analise dos proce ssos educacionai s, visa contri
'buir para a soluc ao de problemas da pratica e da politica educativa.
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Abstract:

Th e Anthropology of Education analyses the relationships between the school and the
community and their implications in the process of youth enculturation .

Using the methods of research and analyse of the Social Sciences but always focusing in the
ethnographycal method of observation-participation in the analyse of the educat ional process,
intends to give a contribution to solve the issues of the educational practice an policy.
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Analisando a forma como a Cultura evolui e se transmite , se difunde, a
Antropologia Cultural ou Etnologia, que na definicao de Jorge Dias (DIAS,
1965/66) «e a ciencia do Homem intemporal e an6nimo, do Homem social que
embora evolua no tempo , nao esta ligado a cronologia», estuda 0 Homem e as
suas obras.
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A Cultura transmite-se por dois processos basicos - aculturacao e encul
turacao, sendo 0 primeiro mais violento que 0 segundo, pois e 0 processo de
mistura de elementos culturais no todo ou em parte. E 0 que resulta de qualquer
forma de colonizacao; enquanto enculturacao e 0 processo universal por inter
medio do qual a crianca human a aprende, a partir do nascimento, a ajustar 0 seu
comportamento a cultura da sociedade .

Para alem das agressoes culturais a que todos estamos sujeitos diaria
mente - jornais, revistas, radio , TV , anuncios , etc. - todos eles produto dum
processo anarquico de enculturacao ou, permito-me quase afirmar, de acultu
racao, para nao dizer colonizacao cultural , ha um outro processo de enculturacao ,
ou endo-culturacao, que e a Educacao , 0 qual sera abordado numa 6ptica
Antropol6gica.

o que eEducacao? 0 que ea Escola? A Escola Ensina ou Educa? Para que?
Como afirmei num trabalho sobre Educacao especial (TAVARES , 1975), «a

Educacao tern de ser encarada sob dois aspecto s, complementares de um todo
organico envolvente , tendente a preparar 0 individuo para a sua rnissao na
sociedade. 0 primeiro, relaciona-se com a metodologia tradicional de vivencia e
integra 0 individuo na vida de relacao , nas subtilezas do dia-a-dia . Condiciona 0

comportamento individual ao comportamento do grupo, integrando-o 'nos padroes
culturais deste ». Faz parte do processo que nas sociedades primitivas termina com
as cerimonias da iniciacao.

o outro aspecto liga-se apreparacao tecnica e intelectual e forma 0 individuo
para ser factor produtivo na sociedade .

Condicionada primitivamente asobrevivencia do grupo e as suas aspiracoes,
alargando-se atraves de contactos com outros grupos mais desenvolvidos, a
Educacao esta hoje aberta a qualquer individuo pelas modern as tecnicas de
informacao, para as quais e dificil estabelecer fronteiras.

A simples transmissao de conhecimentos, visada pela instrucao, e suficiente
como Educacao, mesmo quando encarada sob 0 segundo aspecto , porque este
pretende 0 desenvolvimento intelectual, moral e fisico do individuo e a inter
ligacao da inteligencia na personalidade .

Qualquer definicao da Educacao tern forcosamente que ser feita numa 6ptica
global aqual nao podem ser estranhos os seus mais directos agentes - a familia,
a classe, 0 grupo, 0 bairro , a area geografica e cultural e a Escola. Escola que e
ela mesma uma estrutura complexa e indefinida, abrangendo os diferentes graus
de ensino e todos os seus intervenientes fisicos, intelectuais e morais, variaveis de
comunidade para comunidade, porque e da sua accao conjunta , com maior ou
menor incidencia parcial, que 0 caracter e a personalidade do individuo se irao
moldar e atraves deles se processara a sua formacao intelectual.

A Educacao, logicamente , varia com a forma de civilizacao, 0 tipo de
sociedade e a constituicao do grupo e de acordo com a concepcao que estes
tenham do Homem e do seu papel social.
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Para alem de tudo 0 que possa ser tornado como integracao e formacao, a
Educacao tern que ser encarada na sua forma mais elevada, que e a da preparacao
do individuo para a liberdade, a qua/ eng/oba responsabilidade e criat ividade .

o valor humano nao se revela unicamente em obras acabadas e por isso a
Ed ucacao tern que preparar 0 individuo para nao ser encarado pela soc iedade
uni camente como fac tor produtivo , antes como elemento integrante de urn todo
do qu al e fim e principio, e so existe quando os Home ns livreine nte se assoc iam
na prossecucao de interesses colecti vos.

Nestes interesses , da luta pela sobrevivencia inicial a luta de classes e pela
sobrevivencia politica actual, a liberdade e dignidade humanas e os direitos e
de veres que Ihes assistem, nao podem ser esquecidos pela Educacao. Pela Esco la.

E e neste campo fundamental da responsabilidade individ ual, atraves da qual
se processa 0 desenvolvimento das suas facu ldades globais, que nao pode ser
desc urada a problernat ica do menor deficiente , cuja integracao soc ial se tera que
es trut urar , atraves da sua dignificacao e aceitacao , como ser humano que e.

Enquanto integrado na comunidade tradicional, que 0 moldava nas suas
aspiracoes e comportamentos, 0 jovem e hoje solicitado para tudo 0 que
representa prazer e bern estar irresponsavel; edispersado da sua realidade cu ltura l
par falsos preconceitos e por padroes de comportamento estereotipados, forte 
men te veic ulados pelos mass-media , os quais nada tern a ver com a cultura do
grupo a que pertence 0 jovem, exacerbando muitas vezes 0 conflito de geracoes a
urn nivel de ruptura.

Perante est a situacao , e a Escola que a comunidade, relegando a sua
responsabilidade, atribui a obrigacao de preparar 0 jovem para a sua integracao na
sociedade, como elemento util , como Homem, 'como individuo passivel de
d ire itos e deveres .

Para tal, a Escola tern primeiro que 0 levar a identificar-se com a sua
Cultura , para que depois se possa identificar consigo proprio .

De urn ponto de vista antropologico , Educacao e uma das .formas de
transrnissao de cultura, sendo a Escola, que deve ensinar, urn dos respo nsaveis,
se nao 0 principal, pelo processo de enculturacao por que todo 0 individuo tern de
passar dos 5/6 anos de idade ate aos 12/13 anos , no nosso Pais .

A Escola, cuja princi pal razao de ser e preparar os jovens para que a sua
entrada na vida adulta se faca com autonomia e auto -confianca pelas qual idades
de iniciativa , responsabilidade e independencia, que dentro de urn espirito de
justica e de libe rdade lhes deve incutir, tern que estar preparada para imp lemen tar
essas mesmas qual idades na prossecucao de urn desenvoIvimento cultural total ,
dentro do espirito de rnocratico consignado na Constituicao, visando 0 progresso
socio-econom ico, mor al e cie ntifico da Nacao.

Com a descolon izacao , rece bemos milhares de individuos brutaImen te des
liga dos dos seus tradic iona is padroes culturais, e desde entao temos assistido a
lut a pela sobrevivencia de minorias etnicas, integradas num meio que Ihes e
culturalmente estranho, mas no qual se terao que integrar, tarefa essa,que , mais
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outra , sera a Escola a desempenhar, ja que a «escola pode ser encarada como area
do s conflitos de culturas ("cross -cultural ') e de outras trocas entre elementos de
diferentes sistemas culturai s representatives», como afirma John Singleton (SIN
GLETON, 1974).

o aumento da esco laridade nas regioes mais desfa vorecidas , traz a escola,
nao so os jovens, mas tarnbem os adultos, e os efeitos da telescola ja se fazem
sentir nas zonas interiores.

o ensino supe rior ala rga-se aos pouco s e vai cobrindo areas onde , ate aqui,
so quem detiv esse meios poder ia estudar, nao obr igando ja a migracoes interna s
que se tradu ziram pelo afastamento das realidades socio-economicas dos meios
rurais , pelo s detentores da cultura, cujo exito , regra geral, dependia da sua
fixacao nas gran des cidades .

o ensino tecnico, cujo encerramento acarreto u consequencias politico-sociais
e culturais altamente nefastas, foi recentemente reaberto e sera aumentado nos
proxirnos anos e e publica a extraordinaria acei tacao que esta iniciativa tern tido ,
pelo reconhecimento do que ela represe nta para 0 desenvolvimento do Pais.

Por tudo isto e que a Antropologi a analisa a realidade escolar, nao so atraves
de es tatisticas de escolaridade , de inegavel interesse, mas sobretudo pelo contacto
directo com a Escola, pela observacao-participante da vida da comunidade
estudantil em difesentes sectores populac ionais, porque so atraves de contactos
directos, form ais e informais jun to da Escola e do meio integrante , se podera
avali ar do seu pote ncial cultural.

Tern que se contactar e saber de onde vern os alunos, quais os seus padroes
de comportamen to, as suas aspiracoes, as suas ligacoes aos conceitos tradicio
nais, porque a Escola, segundo Bernard Siegel (SIEGEL , 1974), «nao e uma
organizacao isolada, a sua estrutura operacio nal e continuamente afectada pelas
forcas do meio ambienre - sendo «a relacao entre a comunidade educacional e ' a
comunidade como urn todo , reciproca e interactuante».

Estas, algum as das questoes que se colocam, face a outras, como saber se as
Escolas estao aptas a transmitir cultura ou so instrucao . Se os alunos sao
preparados para integrarem uma sociedade dernocratica, como a Constituicao a
con sagra , ou antes manipul ados numa tentativa de criar novas, elites burocrati
zadas . Se a cultura e transmitida ou se a tecnicidade se sobrepoe , impondo
padroes de comportamento estranhos ao grupo e a comunidade.

Alern disso , nao pode ficar indiferente perante as agressoes culturais vei
culadas pelos orgaos de comunicacao social, de que ja se falou , alern doutras
mais discretas , mas nao menos eficazes, que impunemente procuram desvincular
os jovens dos padroes de comportamento livremente aceites pela sociedade ,
agressoes essas para as quai s eles nao encontram modelos defensivos nas
estruturas sociais , mas comp ete a escola criar.

Muito rapidamente se tentarao defin ir algun s dos conce itos invocados, antes
de prosseguir.



Antropologia da Educaciio 57

De acordo com George Spindler (SPINDLER, 1979 ) , «a Antropologia da
Educacao aplica os conceitos, as teorias e os metodos de pesquisa e anal ise da
Etnologia ou Antropologia Cultural , na analise dos processos educacionais -enos
contributos para a solucao de problemas da pratica e da pol itica educativa. Esses
conceitos incluem nocoes de estrutura social , valores culturais, personalidade
basica e padroes de comportamento e as teorias incluem ideias, sobre como a
cultura e transmitida de uma geracao par a outra , de com o os ' pape is' sociais
influenciam 0 comportamento e como e que as criancas aprendem as normas
sociais -'.

O s metodos de pesquisa incluem os esbocados por disciplinas afins , mas
centrados no metodo superior da Etnografia , a observacao-participante , a qual
implica que 0 antropologo se integre de tal forma na comunidade que estuda ,
neste caso a Escola , que a sua presenca passe abs olutamente despercebida ,
tomando-se em mais urn dos seus membros, mai s urn aluno , livremente aceite por
todos .

A Etnografia, que contribui para 0 conhecimento do comportamento dos
povos pela descricao daquilo que eles sabem , e os ca pacita para actuar duma
maneira sens ivel em relacao ao s outros, de screvendo os procedimentos que usam
para 0 fazer, so muito recentemente -volt ou a sua atencao para a Escola ,
esforcando-se por aplicar a mesma tecnica de pesquisa que aplica no estudo das
comunidades primitivas .

Falou-se em lnstrucdo , que representa a transmissao de conhecimentos com
destaque para 0 que se co munica e a sua impo rtancia , e nao ao instrutor ou ao
instruido. E uma da s pa lavras que fazem parte do processo educativo , mas que
muitas vezes provoca confusao na dis cu ssao de conceitos.

o Ensino, geralmente confunde -se co m lnstrucao, mas ha diferencas funda
mentais porquanto:

a Ensino realca uma rel ac ao entre pessoas - 0 professor e os alunos e
pressupoe uma implicacao da necessidade de con sequencia, de forma que 0

professor possa certificar-se de que 0 que apresentou, foi apreendido e com
preendido, conforme afirma Karl Mannheim (MANNHEIM, 1969 ).

o Ensino, como a Instrucao , repousa em certas tecnicas, metodos, e, porque
nao , tambem , truques do oficio. Alem disso, pressupoe urn interesse pelo
processo de aprendizagem do s alunos e interaccao das mentes do professor e dos
discipulos e espera-se que 0 destaque nessa interaccao seja dado ao professor, no
que ele tern a dizer, a ensinar, e na maneira como 0 faz, e ao aluno, ao
desenvolvimento da sua compreensao e a sua iniciativa para aprender, e trans
formar, 0 que the esta a ser apresentado .

Educaciio deriva de EDUCARE, que se relaciona com a cri acao fisica e
mental das criancas . a seu ambito e tao vasto que a definicao tern de ser
necessariamente vaga neste trabalho.

Para Sir John Adams (ADAMS, 1912 ) , a Educacao tern por finalidade nao so
ministrar certa soma de conhecimentos como sobretudo modificar a natureza do

aluno.
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Ao longo da Historia do desenvolvimento da instrucao , a escola foi-se
sistematicamente afastando do conceito mais restrito da instrucao escolar , do
treino em tecnicas ou conhecimentos especificos, para a nocao de Escola como
parte duma sociedade educativa, modificando e enriquecendo 0 significado da
Educacao.

Wilhelm Dilthey (DILTHEY, 1969) fala da educacao como de uma actividade
engenhosa dos adultos para aperfeicoar e modificar 0 espirito da geracao mais
nova , num processo nao so consciente mas tarnbem deliberado .

A Educacao so pode ter origem numa situacao social, porque onde se
desenvolvem comunidades ou sociedades os individuos desenvolvem imediata
mente os meios normais de organizarem as suas vidas atraves do que os
sociologos chamam Instituicoes, as quais surgem do choque e da interaccao dos
interesses individuais e, uma vez com existencia , ajudam a definir a area de
conflitos harmoniosamente aceitaveis, isto e, contribuem para 0 desenvolvimento
dos agentes sociais e individuais formativos do caracter, naqueles pontos onde
este representa a maneira pela qual 0 homem se comporta, e a motivacao que 0

leva a comportar-se dessa maneira , ou seja, a Educacao , nestes termos, alern de
dinarnica , e interactuante - Hornern-Instituicao - porque visa 0 desenvolvimento
adaptavel do individuo a uma sociedade que se multiplica e desenvolve desse
mesmo individuo , 0 qual se multiplica nessa sociedade pelos seus descendentes.

Diz John Singleton (SINGLETON , 1974) que «dum ponto de vista antro
pologico, Educacao e transmissao cultural. A propria cultura e muitas vezes
definida em termos essencialmente educacionais como «os produtos partilhados
da aprendizagem humana »: E recriacao cultural pelo que implica de individua
lidade, irnaginacao e espirito critico .

E uma abstraccao conceptual que nos ajuda a analisar 0 comportamento
humano tal como e partilhado entre os grupos. «A transmissao cultural inclui
tanto a transmissao da tradicao ou padroes culturais duma geracao para a
seguinte , como a transmissao de novos conhecimentos ou padroes culturais de
alguern que 'sabe ' para aqueles que nao sabem».

Resumindo, pode dizer-se que os conceitos de Educacao e Ensino se
completam, pois enquanto 0 Ensino esta mais ligado a Instituicao «Escola- e se .
baseia na relacao professor-aluno , a Educacao e algo mais geral, mais colectivo,
ja que envolve os pais, a familia , a comunidade, os mass-media, a propria
Escola, toda a sociedade.

E embora a realidade seja bern mais complexa e nao existam fronteiras a
separar os dois universos, eles sao parte de urn e mesmo sistema - a Cultura e a
sua necessidade de perpetuacao, ininterruptamente renovada .

Para alern da familia, 0 principal agente educativo e a comunidade, 0 grupo
que integra a crianca, os objectos por ela usados, a sua cultura e as suas ligacoes
com sociedades mais amplas.

E nessa comunidade 0 que interessa verdadeiramente em relacao aEscola e a
sua capacidade para ensinar e educar, para alern das re lacoes professor-professor,
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professor-aluno e aluno-aluno.. e a integracao da escola na comunidade, como elo
e agente do processo educativo .

A Escola tern de deixar de ser urn veiculo de instrucao para ser essen
cialmente uma fonte de cultura, de educacao, de humanidade, em suma, urn
veiculo da Educacao para a Cultura e pela Cultura, porque so assim sera possivel
atingir a verdadeira dimensao humana .

A escola tradicional «ernpilhava» conhecimentos do passado e do presente,
mas tal ja nao e possivel dada a velocidade extraordinaria com que a evolucao dos
acontecimentos cientificos e tecnologicos se processa actualmente.

A escola, hoje, tern que educar ensinando a aprender, ensinando a fazer,
ensinando a saber fazer, ensinando a recriar.

Porque se a escola nao prepara para a vida, nao tern razao de existir. E so
prepara para a vida se for ela propria urn centro de vida ou, como disse John
Dewey (DEWEY , 1983), «a propria Vida».

E 0 professor tern que assumir uma nova dimensao no processo educacional.
Alern de instrutor e investigador, tern fundamental mente que ser coordenador e
animador, e aceitar apagar-se . Nao pode mais impor os seus conhecimentos no
estilo «magister dixit », mas lancar mao de todas as possibilidades que permitam
aos alunos ser sujeitos acti vos do proprio processo de que eles sao 0 principal
objectivo .

Tern que vivificar a Escola pela ocupacao nao so cultural mas fisica de todo
o seu espaco , pela utilizacao de novas metodologias e levar os alunos a
descobrirem as capacidades proprias e do outro, a treinarem a imaginacao , a
respeitarem a individualidade de cada urn, a desenvolverem 0 espirito critico e de
cooperacao. Estes sao alguns dos objectivos que tern que nortear 0 actual
professor.

Mas voltando a nossa Escola, indefinida e intemporal, ela nao podera
prosseguir a sua accao educativa sem 0 apoio daquilo a que chamaremos a
comunidade pedagogica e mais nao e que a interaccao dos orgaos escolares
propriamente ditos - 0 Conselho Directivo , 0 Conselho Pedagogico, 0 Conselho
Administrativo - todo 0 corpo docente , discente e nao docente e para alern
destes as associacoes de pais com obrigacao legal e moral de intervencao cultural
e educativa; a Igreja, neste campo com vastas tradicoes; 0 poder local - Carna
ras Municipais e Juntas de Freguesia; os sindicatos existentes; 0 ensino superior
implementado no meio, pela .obrigacao que tern de prestar services 11 comunidade,
culminando, como e obvio , nos orgaos hierarquicos do Ministerio da Educacao,
sem esquecer outros services publicos existentes na area.

E que so atraves deste esforco continuo, e interessado porque visa a
preparacao dos seus jovens elementos, apoiando os professores na sua missao,
ajudando os alunos na sua preparacao , na ocupacao dos seus tempos livres para
que nao sejarn desperdicados, e que a Escola cumprira com a sua funcao de
preparacao de jovens para que sejam Homens e Mulheres capazes e isentos .
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Ao analisar a Escola, 0 antropologo nao visa exclusivamente a Instituicao ,
mas, como foi focado, a comunidade em que a mesma se insere , numa optica de
avaliacao «contabilistica - cultural. A Escola existe para que ? qual a sua impor
tancia na preparacao dos jovens para 0 futuro? qual a importancia dos compor
tamentos aprendidos na Escola face aos adquiridos na comunidade?

Porque, como afirma Dorothy Eggan (EGGAN, 1974 ), embora a - A ntro
pologia tenha tendencia para se preocupar com 0 processo de mud anca cult ural e
com ascondicoes que a originam, mais que com a propria continuidade cultural,
parece, como Herskov its disse, que a rnudanca cultural pode ser melhor com
preendida quando considerada em relacao aestabilidade cultural », ou como disse
Margaret Mead (MEAD, ??? '?) «e apenas quando se especifica a natureza do
processo que 0 contraste entre a mudanca do passado e do presente se torna
clara».
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