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RELATIVISMO CULTURAL NA CIDADE?

ALBA ZALUAR
De.ptP de Antropolosia do LECH

Pods um antrop61ogo, vivendi en cidades tomadas
polo mudd de una criminalidade violenta que afeta a
todos. Has particularnente ao segnento social ao qual
pertence, estudar aqueles que sao a razao do aldo? Ca-
no chegat atd des. cano faze-1os falar sabre saas mi-
das t3o secretas torque tio condenadas socialnente, e
t:o reprlMldas institucionalmente, coho interpreter o
que dizem. evitando as mentiras e trapacas colocadas
hs pessoas vistas cano de +ora7

Desde a pesquisa anterior sobre as formal de orga-
nizacao popular, sabin que enfrentaria pessoalmente
di tculdades quito brandes para pesquisar as quadri-
Ihas, em virtude de ser mulder. clause media, bianca e
intelectual As tentatxvas anteriores revelaram-se in-
satis.fat6rias na medida em que recolhi depoimentos de
dendncia, de acusac3es contra agentes da repressao es-
tatal, mas quake nada sobre a dinimica interns dos
urupos e das raz3es de sua ades3o a valores e fegras
do empreendinento ilegal e violento. A dmca maida era
valor-me de assistentes de pesquisa - jovens de cor.
moradores do local e estudantes universitirios - que
c.ompartilhavam comigo do interesse em conhecer de dpn:'
tro este mundi e de escrever a respeito da hist(aria
Lriigica de seas membros. Subs entrevistas d que forne-
ceram-me o material de reflex:o para meds escritos sa-
bre a criminalidade vio]enta, da qual obtive depoiiwen-
tos sxnceros, cr£ti.cos e amplos. Mas este situacio
znusitada de pesquisa levou-me a refletir tambdm sabre
o relativismo cultural na cidade
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Nos dilenas entry a niilitincia, que exide UR estar
centro, e a disk:ncaa, que iRplica UHI ester fora, o
meu problena era o oposto da militants que carre Q
cisco de se pender nos labxrlntos do mundi de dentro,
sea compreender" o plano gerd so conseguido com o
ulhar de .fora. Na pesquxsa sabre a hist6rza das qua-
drilhas de um bairro pobre. eu n3o me arriscava a tor-
nar-me native ou seduzir-me polos encantos da cultura
alhez.a. Nas eu prectsava me deslocar do meu modo e
c.ensure distanciadores, mas demasiadametite obletivado-
res porque fechados para as raz6es do outdo, e entrar
centro do ediflcio cultural labtrintxco a .fim de co-
nhecev" os texton que li estavam e, especi.almente,
quaid Cram os envenenados que matavan tantos iovens de
I.i e ameacavam lantos daqul

Situaret a discuss3o sobre o terra do relativzsmo
cultural - ou a pesquisa que mega a di.ferenca entry
opiniio e verdade, apoiando-se arenas na verdade con-
textualiz.ada da cultura estudada - e seas dilemas com
a posture universalista e n5o etnoc6ntrica da disci-
pline antropo16gica. a parter de tr6s cents que me
narcaram e me estitnularam a desenvolver este re.flex5o
sabre o nosso o.f lc io

Cora 1. Quando estudava com Nax Gluckman em Man-
chester, tomen pda primeira vez conhecimento dos di-
lemas no oficio do antrop61ogo. Glickman contava em

said de auld subs ddvxdas soar"e o acerto de uma deci-
sio sua em enter.ferir quando uma crxanc:a zulu era es-
pancada por sous parentes adultos na aldeia em que fa-
zio sua pesquisa. no zntuito de protege-la da vio16n-
cla. Deixez a gala ansustiada sem conseguir! aceitar
seu veredicto final de que, do panto de vista da An-
tropojogja. ele estava errado, mas que cano ser huma-
na, portanto fa]]ve] e etnoc&ntrico, n5o pods deixar
de agar coma agiu Mal sabta eu que enfrentaria dile-
mas e ddvidas, dianne dos quaid o de Blackman parece-
ri.a trivial. no meu trabalho de campo sabre a hist6ria
das quadrilhas de tra+icantes em Cidade de Deus

Cen.a 2. Dais alunos do mestrado da UNICAHP, em si-
Luac3es diferentes, revelam-me sua perspectiva para
estudar os grupos de criminosos de carreira no assam
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chaiRado ''mundi do crime '', coho minorias cujo direito a
ser diferente deverla ser defendido do meseio modo que,
o dos indies, das mulheres. dos homossexuais. Um doles
a.forma: o crime n5o exist:e. a sociedade d que d crimi-
nos.a. Eu Ices pergunto: bem, ent3o o que voc6 did.a a
respeito dos que natan indios, mulheres e homosse-
xuais, silenciando-os para tempt'el arenas para afirmar
uu aumentar o seu coder ? A resposta nos dais cason
foi um olhar fazio, de quea 'foi &p3Rttado numb armadi-

Cena 3. NSo consi90 terminal de ler as narratives
dos quadrilhezros da Cidade de Deus contando cano es-
Lupravam sem paras as mulheres do bairro em que mora-
vam, escolhidas porque de algua modo os haviam irrita-
do com sua presence no local. rico sabendo que eu tam-
b6m so-fri etta ameaca quando por li andava ani&de
Tampouco consign atingir o relativismo moral e politi-
co au ler os relates dos indmeros assassinatos cometi-
dos durante a guerra em que centenas de jovens mata-
raio-se uns aos outros no decorrer dos dltimos 12 alton
por conflitos inter-pessoazs, muitas vezes fdteis

Os dilemas e ddvidas subsequentes levam-me a pen '
sar sabre os limited e as trapacas do relativismo, bem
cano suds necessirias r"elac6es com o universalismo. Ao
mesmo tempo. aprofundo crltlcas ao.proprio concerto de
culture, nos pontos cegos decorrentes do seu uso rope '
Littvo na pratzca dos antropologos

Na pratica corrente do relativzsmo cultur"al polos
antrop61090s, uma das lddlas bislcas d o a.fundamento
no universe do outta. a .fim dole extrair a verdade
acerca das regras que o regan, ou sein, do c6digo
a[heio. A reconstituic3o delta ]6gica singular, a par '

I.it da vzage,m que talvez nao tenha volta quando o an-
i:ropologo Lorna-se native. e a demarche que marca a
esccllha romintica e as armadilhas do solipsismo. Etta
posture relativista .nevada as dltimas consequ6ncias
pressupoe universos culturais discricionados e fecha-
dos, bem coma a di erenca radical tncomunicivel

Pordm, ao mesmo tempo, a posicao relativzsta foi
proposed para pensar coma trader a palavra ou a cultu-
re do dominado, do colonizado. do silenclado, ou bela
portia de un projeto de conviv6ncia da humanidade eip

Iha



termos Mats tolerantes ou Mats democriticos. Desde
Boas. ci relativisiBO cultural combateu o racismo ao ad-
vogar a distinc:o entre culture, lingua e rata. mas
nem senpre tomou as dimens6es do relativismo moral e
epistemo16gico criticados por Spiro (1989). Partiu.
portartto. de una posic5o politica e moral baseada em

valores da modernidade, porque buscava um entetidimento
em outdo plano das diversas cultural bananas. Traba-
Ihava pele entendimento, peta comunicabilidade entry
as diversas cultures, pda distens3o dos adios Facials
e dos imperial isnos culturais

Se moreau a armadilha do soltpsismo nas saas ver-
soes rominticas e radical.s, a Antropojogja nunca dei-
xou de ester vinculada a uma perspective universalista
na sua concepcio de alteridade vinculada ao concerto
de unidade pslquica da humanidade. especxalaente na
bem ani.tulada conceituac:o do estruturalismo. Os

principios geraxs dos principios stngulares das cultu-
res estudadas s:o os princlpios 16gtcos que regem todd
u pensamento humano, torque permtttdos peta estrutura
do c&rebro encontrive] em todo o g&nero humana. 0 Es-
pirlto Humana. nio convidado, d o que garante em dlti-
ma an.ilife a verdade do que foi dino e, principalmeh-
Le, a comunlcac:o entry um e outdo. Entry culture e
t:omunicacao nio hi diferenca conceptual, uipa pressup6e
a outta. uma termite a outed. Dai Fade-se inferir que
s6 se pods consxderat coma cultural o que for .fruto de
um entendimento previo entry os partxcipantes da comu-
nxdade, o que for passivel de acettac3o consensual en-
try BIBS. Ora. nests casa, coho tatar de uma culture
da vio16ncia. ou colocar. no mesmo plano dash demais.
uma culture que se desenvolve, na sua singularidade,
nao peta consenso entry os parceir"os, mas pda zmposi '
c.:io atravds da force das arabs. da ameaca, da chanta-
gem, do terror e do modo?

Poder-se-ia afirmar. no entanto, que a cultura Fa-
de inc]ult va]ores da vio]6ncia consensualmente acei-
Los, cano acontece nas sociedades mediterrineas em que
d honda masculina 6 valor fundamental e lava os homers
a Lrocarem-se desafios e dxsputas sem fim (Bourdieu,
1972), numb manifestac:o da reciprocidade negative. S6
que, tleste exemplo. a violincia d o tnstruaento usado

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
3
)
)
)
)
'1

4



(
C

C
(
C
C
C

C
C
C
(
(

(

(

(
C

[

(
C

(
C

C
(

(
(
C
C

(
C
(
(

(
(

(

(

para afirnar o valor social da honda, compartilhado
por todos, e teH uma erica pr6pria no seu uso, nao
c.riando, portanto, desigualdades prdvlas ao comeco do
joso ' REID rata de uns estarem altamente armados e
outros n:o. o que vale tanto para policiazs represen '
tastes do coder pdblico quando para as quadrilhas de
Lra+icantes kinda mellor armadas - nen aaeacando de
destruic:3o o tec ldo soc ial

Entry n6s, parece-lne que a violencia pensada em

termos de um modelo revolucionario, peta qual aquela
se iustifica. acabou por estabelecer ajgunas confu-
s3es. Uma delay, hole em dta. d a n:o distinc:o entry
a violfncia do campo (de clause, em defesa da ecojogja
e do direito iterra) e a vlol&ncia urbane, eio que a
guerra d feita em Lorna de mercados de uma droga que
se quer faber consumer atd por criancas para garantir
um mercado dos mats lucrativos que se tem noticia fies-
ta J.i tonga hist6ria do capitalismo. Os empresarios
dente negocio querem vicar ricks a quajquer custo e
n3o hesitam em user criancas e Jovens tambdm cano sol-
dados na sua guerra, distribuindo arenas das mats mor-
t!.feral entry das. 0 mistdrio dos ''grupos de extermz-
nio'' dos menores dove comecar a ser desvendado a par-
l:it dal. Cano estilo de vida, levam ao paroxismo o es-
banlame'nto tipxco de uma elite de cidade corte, habi-
tuada a exi.bic3es de status e riqueza cano memos de
reafirmar seu coder. Talvez aqua, Junta com o desres-
peito Reid lei e o tri.rico de influ6ncias nos basttdo-
res do coder pdblico encarregado de faber respeitar a
lei, estela o seu aspects cultural mats notivel que
nao ]he e. no entanto, singular. Apenas o apelo cons-
tants a arena de Pogo para resolver quaisquer confli-
t.os. at& mesmo as pequenas rixas e rivalidades entry
Romans, parece ser uma caracterlstica peculiar do cri-
me organ I ladd

0 que dlferencia os dots castes - o da vlo16ncia no
campo e o da viol&ncia urbana - e que o primetro visa
u estabelecimento de uma utopia, de uma iddia de jus-
tin:a e de bom viver entry homers puma sociedade me-
llor. 0 outdo n:o tem pro.Jets coletivo de futuro nem
utopia de sociedade mats juste; sua urgencia en viner
intensamente o presence esgota lada a atividade indi-
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virtual e n:o Rode fornecer novak bases de solidarieda-
de. embora n3o elimine totalmente a sociabilidade e os
gestos humanitirios nessa vida em que coda UR se afir-
ma paid sua dureza em coder diante dos apelos alheios
e peta disposic3o para mater. g o que corel, o grande
ide61ogo da vio16ncia revoluctonfria, chamou de vio-
l&ntxa pda vio16ncia, sem Justificativa utica portan-
l:o. Ou Q que Sinmel analisou coma o conflito polo con-
flito, !nterminivel na sua tend&ncia ao exterminio do
rival ou znimzgo. Nem este vio16ncia urbane Fade ser
entendida cano um dos cason, analisados por Hannah
Arcade, em que a hipoct"isis da sociedade burguesa,
quando as palavras n3o poden maze ser confiadas porque
escondem mats do que revelam, quaftdo a raz5o torna-se
armadilha, deixa de ser ractonal user a raz3o e iusti-
fica-se o uso da viol&ncia. Nests uso sistemitico da
viol&ncia, o obieto deja n3o este deliinitado enquanto
Identtdade coletiva clara, considerada cano o inimigo
a ser vencido para que a iustica sega feith Todos o
sio potencialmente, desde que atrapalhem o lucio certo
atravds de virios empreendimentos mercantts, nun dos
quaid ate a proprio vida das pessoas pods vir a ser
mercadelada. cano no casa dos sequestros que tier a
fzn.ilidade de obter capital para o narcotrifico. Alden
do estilo de vida dos rzcos, o sentido delta atividade
g legal' os princtptos do mercado ao paroxismo e apli-
c.f-los a qualquer coisa, inclusive a vida humana: ma-
ta-se por certs quantia em dinheiro. traficam-se pes-
soas adultas e crxancas No plano politico. xsto sig-
nified reduzir os conflitos s relac6es inter-pessoais
e individuals, abandonando-se as coletividades enquan-
to grupos de interesse ou de posic6es ideo16gicas

A discussio publica sabre a vio16ncta e a crimzna-
lidade cried, por sua vez. uma perigosa divisio que
ameaGa a frigid democracla brasileira. De um lido es-
t3o os libero.trios que, a parter da afirmac3o de que a
sociedade d que d criminosa, na medida em que, por ser
desigua] e infqua, sustenta uma arden que contem, corl-
t.Foia e limits deseios e paix6es individuals, acaba
por atacar qualquer arden serial. especialnente quando
parte do Estado. Viva a desorden, d o seu lena. No ou-
tdo extreme. est:o os que. em virtude do redo e da in-
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dignac3o polos horrores praticados polos ittsubordina-
dos bandidos de, }tolc, pensam que a order dove ser aan-
tida a quajquer prego, sem considerar as perdas da li-
berdade individual. Viva a arden, entregue-se tudo a
Levtati, d o seu atual deseio. A manutenc:o do atual
dilema pods nos lever ou ao ceos e iextens:o do esta-
do de guerra a todos. ou ainda ao recrudescinento da
arden aut or it aria

Uma das tara.fas do antrop6]ogo serra, a meu ver,
recolocar a discuss3o em outros termos, nas sea des-
c.onsiderar nenhum dos lada deja, ou se.)a, o dos ane-
drontados e o dos revoltados moradores da cidade. que
se guiam pdas regras dente mundo do crime. Mas, ao
f acer ipso, Q antrop61ogo opta anna..I.aen.I.Z, abandonando
a posture clissica de investxgar o cddigo cultural do
grupo que apresenta desvi.os ou diferencas em relic:o
aos demaxs. Syria into uma nesac3o da proposta te6rica
da disc ip I ina?

Hesmo na sua vers3o estruturalista, o relative.sao
cultural coloca problemas que nao se consegue resolver
nos parametros de sua peoria. Cano prop6e que se con-
stdere qualquer logo ou quajquer llnguagem ou qualquer
c.ultura coma mart festac6es do repert6rio da ttumanida-
de. na medida em que sao sustentados por grupos de
pessoas que cream rtela, nao ha lugar para a crltxca e
d dtferenca e apenas uma distincia montada pda Idgica
classlficat6ria Elnquanto tal, today as classy ficac3es
ou Ladas as cultures que se montam em dlstintas Idgi.-
c.as classificat6rlas sao arenas outta Hani festac5o do
Elsplrito Humana 0 loco nos aspectos estdticog.da cul
tara, na qual n3o tnteressa a diners:o moral(1). torna
exequlvel a tentac:3o de arenas considerar o que exists
de criativo na construcio destes mundos montados na
vzol&ncia. Mas a discuss5o dtico-polltica desde logo
se colocou, de um modo que Q pr"oprio antropojogo entry,

(t) Este aniilise se encontra e8 virias entrevistas concedidas por
C. Levi-Strauss e retoRadas ep Yuan SiRonis,

1980, montreal. pp ' 317-332
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turalista reallzou negando-se a ela, na atividade
ieesna de conhecimento (e de entendiaento) do antrop6-
logo eoi relacio ao outta. rt:o Hats tzdo coma UM inco-
ieuniciivel inimigo cultural . Rouge escolha utica desde
o znlcto. para nenhum Kant botar de+eito

A perspective claramente critics, ou self a que se
mega a stmplesmente desvendar o c6digo do outdo cano
cibservador }nteressado em acentuar as dxferengas e
singulari.dudes dense c6digo e descrever as categories
natives, so e possivel quando se deixa este hermeneu-
tics da classificac3o para uma da suspeita, que busca
u I.de61oglco e os parimetros dttcos que tentam ativar
a dxscuss5o para todos os pianos do existir humana: o
Idgico. o estdtico, o Juste, o bom. Ampliar as dimen-
s3es do social para incluir aqueles apectos considera-
dos come menores. coho o moral, d a maida para o ato-
leiro eio que se encontram nossas propostas intelec-

Elm seas muitos desvxos e atalhos, o relativlsmo
moreau armadilhas ao antrop61ogo: a do historicismo
sub.3etivista, do subletxvzsmo personalista e do solip-
szsmo. A construe:ao de mundos a parte que confzguras-
sem as cultures em limited reconheciveis, ldentzdades
claus e sistemas 16gzcos fechados foi um ani.flcio de
afirmac.io de dzferencas e. muitas vezes de sua reifi-
cac5o ou essencialtzac:o na india de combater os impe-
rialtsmos (Rabinow, 1986: 258). didn das armadilhas da
contextualizacao radical que nao expltcava a posic5o
do antrop61ogo nem a capacidade de entendtmento entry
ele e o outta. esse dicotomizac:o de mundos acabou fa-
zendo surgir aquino que Habermas (1990) chamou de me-
tafJlstca negative. na qual o mundi do outdo, desviante
e divergente, e apresentado coaio a alternative ao mun-
di o.facial nio mats acelto

Esse artificialismo resultou atnda mats equivocado
no mundi urbane em que a pluralidade de cultural em

toexist&ncia impede que coda uma delis +eche-se para
a outta. Um dos seas efeitos Toto de marker etnogra-
fias no nigel empirzsta, meras descric6es de cultures
locals'', contrastartdo-as com uma outta igualmente

reificada No mundi urbane, as ''regimes morals'' de
Park (1966) continuaram a ser ''aiundos que nio se in-
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terpenetravaa" e que marcavam arenas diferencas in-
L farsi t ives

As dicotomias que sucessivamente se apresentaraw
entry culture popular e de ilassas, entry o popular e o
erudite, entry hierarquia e individualisno. entry co-
munidade e soczedade de massas e assam por diante
(Cardoso. 1986) - serviram quito nail para exaltar as
di.ferencas do que para anallsar os complexes processes
de subs interconex3es e !nflu&ncias mdtuas, bem coho
da multiplicidade interns de coda uma delis e de seu
tariiter aberto, sem fronteiras nltidas, di.nimico, na-
vel. mutants. As audi.guidades, a incompletude e a ten-
sao permanente entry principios. regras e valores dis-
tintos ou divergentes no interior de cultures descri-
Las passou desapercebido para que se afirmasse sobera-
namente a di..ferenca Enxergou-se, no mesmo movimento
clo pensar antropoj6gjco, restst6ncxas olde das Pram
fracas ou olde convivtam com tend6ncias opostas de in-
tegral, transformando. elementos de outras cultural
presences no mesmo contexts hist6rico que, na sua con-
figurac.;o mdltipla. Cram tambdm uni-formizadas sob o
r6tulo de dominante. 0u as cultural Cram pensadas
conservadoramente coma i9uais a si mesmas, substincias
essenclais a serum preservadas, ou Cram apresentadas
no seu canter contrastzvo e relacional, exaltando-se
as diferencas para marcar Q confronts eterno entry
eras, mesmo quando gobi.]izadas em contextos politicos
datados (Lommitz, 1977). Um relativismo radical e em-
pirlsta muitas vezes apenas repetiu a vers5o do obser-
vador privilegiado acerca da cultura considerada nio
u.filial, homo se este vers3o fosse a dos ''nativos
mas que poderia ser apenas frito de um consenso ine-
xistente entry estes, criado e .forcado que era palo
c} b se rudd o t

Nc} paradigma estruturalista. do apoio ao direito
ruinoritirio idi.ferenc:a deslizou-se para a busch de
uma 16gica estruturada e obletivada que +icava.tqmbdm
d dover a uma especie de etnocentrzsmo ao Fcvdsxc/ que

(2) Este etnocentrisBO ao regis ou. cosa cLaRa Herkovitz, etnocen-
tricidade secundirta, d coHpleRentar ao discutido por Halinouskiao
considerar antropdlogos cosa URa especie de "espresarlos" dos povos
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proletava no prinitzvo ou selvagem os fantasmas de uma
modernidade em crime consign mesma. Essen fantasmas do
bcpn selvagem ou do primitive, a um s6 tempo simb61ico
e natural, aparecia na culture descrita e alimentava a
recuse do proprio antrop6jogo a soctedade urbane e in-
dustrial moderns. igualmente olhada de lange coho uma
totalidade montada em 16gica univoca: a da racionali-
dade instrumental ou do mercado, a do individualismo
igualttarista e homogeneizador. asta proposta estrutu-
ralista conceded, entretanto, um lugar .fundamental ao
universalismo na sua corlcepc3o do simb61ico, ou bela,
no plano subietivo ou ideacional na sua concepc3o
formalista de, raz3o. Pordm, a .filosofia subs,acente a
esse proposed kinda fazta de um sujeito o centro e
forte de todd o conhecimento, com today as consequi'ri-
cias imperialistas que dtsso advdm (Habermas. 1988;
Ricoeur, 1977) . Na obletividade das estruturas que ''se
pensam nos mites'', o suieito serif Q proprio antrop6-
logo, unico a extender a realxzac:o .ad...in.f.i.a.i.t.Ua da-
quelas estruturas em mani+estac3es culturais as mats
d iversas ( Za I uar , 1986 )

Fora do esquema estruturalista, o subletivismo an-
tropo16gico passou a iustificar qualquer descric5o et-
nogriifica e qualquer znterpretac:3o coma igualmente
posslvets e vilidas. em Rome da indistinc:io entry .fic-
c:io e etnogra.fia, entry poesxa e texts cientl.Pico To-
day as verdades s3o igualmente parciais, mas prince '
palmente qualquer etnogra.fia d t5o balsa quartto a ou-
tta, por ser Uefa representac3o (ou tice:o> que o et-
ndgra.to faz da cultura que estrada (Clifford, 1986)
Criou-se uma especie de limbo antropoj6gico dm que se
des.fazed as distinc6es entry o Paisa e o verdadeiro, o
cerro e o errado, o possivel e o imposszvel. Antrop6-
logos delta corrente tambdm abdicaram de estabelecer
regras acordadas entry os panes para definir a validez
veritattva. utica e normativa dos sous trabalttos,apli-

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
''1

(cont . ) we estudaraH e fLQleiffi inconscientes de lddias e con-
ceitas que absorveras ao bongo do trabalho de harpo (v. Louis
1985 )
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t=ados ou n3o.;.A anemia te6rica, utica, moral - "todos
os etn6gra fos menteM" (Crapanzano. !986) :J '' e politica
da{ resultante con+unde Hats do que esclarece.I carac-
Lerizando a arise atual da discipline Na.Antropologia
ur'Dana., ou sega,. da sociedade na qual. viva o BntrOPd-
logoi coma disseraa }4arcus &.richer {1986: 117)."a
questaQ d cano conduzir a etnogr"a:fia crit.ica eip casa,
+azendo uso de sua perspectzva;, inter:;ou trans-cultu-
ral..' )iu3s)k; sem calf nas representac3es ..,comin.t.ices I .ou

ideallstab..:do exdtzco de modo a colocaf uaa alternati-
ve dzreta is condic3es domdsticas

Na vers3o- histortcista;";a:v:is3o dab : totalidades
cason-se com o solipsistno relatlvista para negar aqul-
lo que marcou a politico antropologlca desde o inicio

sua .func3o mediadora -' e a enorme influ&ncia da teo-
ria da.. comunicac;o na Antropologia .contemporanea=: Es-
tes :':mundos fechados n3o se comunicavam nem no manelo
dos concertos te6ricos das cl&ncias bumanas que.antro-
pojogos relutavam em empregar coma Metal.tnguagen, co-
iocando- =:'paradoxos ...insuperivels..na que Spiro .(-i986)
tjh.dMou$i ' de t"dat ives o epxst'emoj6gjca'i ' Hesmo; entry. : .os
qUe.: Mart.} gram o:seu re,ferencial te6rico ew d:iilogo
com as teorias socials, permaneceu a'lit.CRd6Rcia aos
dualismos que apresentam as diferencas em termos de
duds t6gicas ou de dicotomias virias. Alden de aliRlen-
Lar manlqueismos na comparacao entry Q tradicional e o
moderns, apresenta-os tambdm coho dual cultural com
i6gicas distintas, inconcxliivels e ' Incomunicavels
Este car.iter fechado e incomunicivel). presents,,na de-
f.inic3o de culture, surge .coma un pressuposto do cdna'
ceLLo :de 1:6gica. que.elimina; ;o: de :t£3fgD..I.Q.g,:(Rabinow,
1986 )

A substituic5o do canceled de sociedade pele-.de
tul..tara..ptn:o eltminou. portantol: os vlcios-:do determi-
nlsmoB:3que contlnuaram a marcar;: as analtses$:'fel.tas i: no
plano doLJsimbd.loco. -.g;!que a quake.;'total"idade dos.31GOM-
Fbrtamentos passou agora a ser en.tendida sob a utica
dos determxnismos culturals: era a cultura inter,iori-
zada e assinllada que explicava as .aches:.: Dessa forma
as experi&ncias compartilhadas e comunicadas social-
mente, as inovac6es discutidas e apreciadas publica-
mente, as disputes em torso de valores,..regras e..cami-

1. !
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nhos a segulr farah igualnente pastas de lada, coho no
estrutural funcionalismo. A culture pensada em termos
de regras e princlpios subiacentes ipritica troupe o
victo adicional de retirar o par5metro do ideal, do
vlr-a-ser sempre buscado. que impulsiona iac5o. Alden
disco. o obletivlsmo embutido nessa concepc3o estrutu-
r.al do determiriismo simb611co impediria a compreens5o
dos acordos inter-subletivos exlstentes em coda cul-
ture. em coda agrupamento social. E eases acordos se
d:o em porno das regras soczalmente aprovadas do que
de.fine ou permits pensar a respeito de - com maier ou
tenor precisio, congru&ncxa lrtterna e coer6ncia entry
d teorza e a pratica - o verdadeiro e o Paisa, o sirl-
c.ero e o mentiroso, o cerro e o errado, o bom e o
ruin, Q belo e o +exo, o juste e o inlusto Assam te-
rlamos o conlunto de normal e valores cognitivos, mo-
rals, &ticos e estdttcos sem que se cara na armadilha
de ampliar e focalizar apenas uma dessas dimens3es da
vida social em detrimento das outras. cano se faz puma
versSo esteticista da Antropologia que se mega a dis-
cutir a moral. Nesta se inclutria a corrente que este-
ticzza a viol&ncia e a marginalidade homo saldas para
os graves problemas da sociedade moderns

0 concerto de culture que mats marcou a Antropolo-
gi,a brasiletra padece tambdm de uma ceguetra quanto a
ambiva16ncia da natureza humana, nos sous aspectos po-
sitives (o entendimento, a troca, a solidariedade) e
negativos (a destrutividade, a vio16ncia) por basel-lo
na id6ia do simb61tco coma sistema de signos e slmbo-
!os que server a comunzcacao. em ultima anilise ao so-
c.ia] so]idiirio e consensual(3). Desde a concretizac5o

(3) Compare-se a concepcio rousseauista de natureza humana suben-
tendtda tia okra de Live-Strauss cos a de outros antrop61ogos e +i-
16sofos. tats coho Dueezil. Girard e Hircea Eliade, cull simb61tca
do Ral tnterpreta coho a razio do seu enigma a pr6pria aHbivalincia
do sagrado, a uil s6 tempo negative e positive, Rontado na viola)cia
e no siebollsiRO da tinguagen. 0 sagrado, entio. n3o podesta ser a
sociedade hipostasxada, mas tanbde as forces negatives que a aRea-
t:aB de destruicio. Bataille d outdo autos que, sob a iRlrluincla do
surrealiseo. critics a teoria da reciprocidade de Harass por ver ne-
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da regra que proibe o incesto. o sod.al ester"ia garan-
tido. Haste concerto, o honed por natureza bon e so-
c.ziivel s6 serra atrapalhado REID Estado-Levitt:, mons-
l:ro violento e destrutivo que pretends donestici-lo,
retirando-the aquelas qualidades inerentes. O tna] es-
taria em Levitt; que provocaria Q apareciaento dole no
Interior dos homers I'eitos d6cels. com o inconsciente
destruido na disciplinartzac5o das priticas institu-
t.landis de controls social sabre os corpus e as men '
tes. Has o que faber quando a "culture '' em foci nio d
do Lipo "c.alamos com os nossos xnimigos'', mas "natanos
os nossos in amigos''?

Nesmo negando a ambiva16ncia nas cultures natives,
o antropojogo nio deixa de aderir a concepc3es do mal
e de fazed escolhas sabre coma combats-1o, num eviden-
ce compromisso dtico que marco a iddia do mal nas so-
c.iedades modernas(4) Has o faz, is vezes. sem que ex-
plicite as razors de saas escolhas ou sem que se torre
t.onscietite delis. Alum disco, ele estrada soczedades,

Ccont.) la arenas o aspects da constitute:o da socledade humana

atravds da obrlgac:o de retrtbuir. Bataille veda a negatividade do
doo na pr6pria destruicio dos bens con o obletivo exclusive de des-
trui-los. Flds este sinb61tca d cdsnica. nio dispute os probleRas
dticas e morals da ac:o haHaHa e os sells resultados, que +oraR tend
constance de todd a filoso.fia ocidental. Eases probleHas, no entan-
LcJ. fazed parte da conte'pcao cultural d0 8al. ou bela, qualquer so-
ciedade procura definir atravds de u8a loral quaid as +ontes e
agentes do wal, bela ele c6snico ou huRano e, se hu8ano, intenclo-
nal uu n:o. 0 estudo e anilise das forRas de controls social sabre
as que tenta6 escapulir dos virios niveis de consens0 60ral sabre o
Ral. nio eereceu grande constderagio de antropdlogos, co© excecio
da escola brit5nica e de alguns antropdlogos da Lei nos Estados
Un pdas

(4) Ao suearlzar a discuss:o sobre a slHb61ica do Hid, Ricoeur

(1986) recoloca-a tta diHens:o da liberdade humana: o eal nio d +a-
tali.dade. neR necesstdade. sas diz respeito i probleHittca da li-
berdade do suleito hu8ano, suleito da lei e da Horan. Abandona o
plano especulativo e a.fir6a que pergunta e o que +azer contra o
Ral. pols todd sal coHetido por alsu6B serif Bal so+rido por au

i. 3



)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

inclusive as priipitivas. empt;que'a'Visio da natureza
}tuM&R8 pods;::ser malta di ferente da impl iota no ;.JboM
selvagem;Eo que auer dlzer que em today das encontra
rf uma iddia do:'imac comettdo peloilpr6prto }tomem, que
preci:sa de album modo se:F: controlado'.:ou combatidoi.. e o

Em :'pulses perifdticos,:- dependentes e autorxtirios
cano:f o Bras:il '. assad tend6ncids tedficas tomaramr for-
has ainda maislrom3ntit:as:1 0 cont:expo denpoder e domi-
nacao, :pot ' exemplo.- servi# t:o somente para marcar a
f+"ootctrdP80tFC o dominance;: imbuldo apenas de lnstru--
mentor ideoj6gicos (de manipulac:o polltica e 'de vio-
IBncia simb61ica ou n3o)ie o dominado:, aprese'ntado em

termos'. pr6xlmos ao bom selvagem que resists na sua
culture :!'ao vlolento assddlo dense i,nimigo; poderoso.. 0
problems kinda se agravou torque Q mesmo esquema foi
montado Para analisar polos tfibalsl. grupos campone '
:ses, religzosos, operirios, homossexuais., bairros po '
pulares k quadrilhas de assaltantes messes' bairros,
todos identi+icados com os domlnados. e para aplxcar a
suspeic5o a politicos, policiais, Julzes.. governantes
professores, todos identi.ficados com os dominantes. E
as:*:boas tntenc:3es na criacSo de um mundi romantizado e
idealzzado do popular .fzcaram« mats:,claus quando,; em
none da de.rasa do relativismo cultural ou do respeito
Is :Cdiferencas; acabou-se por aiudar a"'manutenc:o de
desjgualdades' :ino: acesso isocializac3o em outras cul-
tilrdsl\' taz's cano :a Jurldica; : por exemplo:;. condideradas
i:omo ; .formal:" de domihac3o {S) ?:Hasn': ost} conhecimentos
tdcnicos'.: e de diversas formal de comunicac5o amplia-
rlam o horizonte cult:Ural:. dos:memb.ros de cadi um des-
€eb gf Qpdb hlhot"i:ti.rxdb" du. dome;nados e:. at::'capacidade de

e

(cont .) tree. Antrop61ogos taHbin nio conse9uew +ugir dessas- esco-
[has,;; nep oespo peso rejatiVisoo Rora] que contextua]iza o iran ep
coda culture particulars:i:Seu dileRa loral poe-se, pols, nos pariHe '
Iris da:+i16su.fii Moral de Kant (Soared, 1991}i e8 que a +aculdade
ItuRdRd do julsa8ento; que mega o autoRatisBO do Itibito ou a obe-
di&ncla mega, dar-se-ia no plano da vontade, nunca da lei positiva
ou da 16gica do sistepa (Arendt. !9631 121)

]. 4
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interac:o comunicativa na defesa de sous pontos de
vista e xnteresses particulates Junta aos outros sto-
res presented na interaclo, bem cano a melhoria dos
sous padr3es de vida. Tratar-se-xa de shes fornecer
mai.s Itguagens. necessarias para se movimentarem no
mundi social e politico de que fazed parte. Do masao
modo, a exclusio das classes populates no acesso a
JusttG.a. especialmente a civil e a criminal, foi rede-
finida cano diferenca entry cultures jurlldtcas dicoto-
itizzadas e nio cano problema politico da concretizacSo
da ci.dadanza, alias assam entendida e assam demandada
por parte dessa populac3o

Ora, a luta contra Leviat3 terming na universali-
zacio dos direitos de cidadanza a todos e na extenslo
do concerto para incluir direitos das mznorias. garan-
t.idol por um Estado constitucional. g precise admxtir,
portanto, no plano politico, a mesma tens:o entry o
universal e o particular ia pensada no plano das
id&ias, sem que Q antropdjogo venha a t.rai.r os prince '
plos (e valores morals) do relativismo que se opoe a
qualquer forma de imperialtsmo. 0 direito i diferenca
passe polo discurso individualtzartte, a um s6 tempo
urliversal e particular, da cidadariia. 0 tata delta
concepc5o poljtlca e tnstitucional ter sxdo desenvol-
vida no Ocidente, n5o faz deli mats uma concept:5o et-
noceritr:tca. A proprio Antropojogia, tal coma definida
nos seas pressupostos relattvistas, tambdm d ociden-
tal, mas serif um absurdo 16gico aflrmar que, por cau '
sa dessa ortgem ocidental, ela tambdm deveria ser
c.lasstficada coho etnoc&ntrica. Delta madeira, pods-se
finalmente des.faber a confus:o entry igualdade perante
u direito e indiferenciac:3o cultural, zgualdade cidadi
e uniformizac:o social, igualdade na lei(feita de di-
reitos e responsabilldades) e atomizacio dos indivi-

(3) Conv&R lesbrar que alsuHas tribes indl9enas norte-asertcanas,
inclusive os Navaios. enviaraR alsuns de seas eeRbros a estudar o
sistena Jurfdico da Ratio norte-a8ertcana para eelhor defender sees
direitos iterra Incluida ou n3o nas reserves, beR coHO sous direi-
t os de c tdadania
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duos na sociedade disciplinar, decorrente de engenha-
ria instltucional burocratizante e autoritiria. Evita-
se, do iResmo Modo, o e+eito politico de profetizar o
abisno entry 9rupos socials com cultures di+erentes e
contribulr para cunprir a pro.fecia, mantendo a exclu-
s5o dos grupos despossuidos, sem acesso is linguagens
que hole facilitan a conunicac3o e, portanto, a con-
quista da hesenonia. Em suing, sen 9arantias aos direi-
t os da c idadan ia

Por outdo lada, a exist&ncia de ua paco de funds
dos saberes t.icitos e impllcitos, considerados na Fe-
rtomenologia cano o mundi que caminha por si., portanto
fora da re.flex:o, n3o pods ser dado cano verdadeiro en
qualquer epoca+ em quajquer lugar, nem quito memos pa '
ra o conjunto complexo de tradic3es e cultural recdm-
criadas que caracterxzam o Hondo de hole. Os concertos
de hegemonic cultural e de interac3o ou configurac3o
ldeo16gica modem nos aiudar a mapear teorlcamente as
di.ficuldades de lidar com sociedades recortadas por
muitas divis3es, e com cultural montadas pda iunc3o,
superposic:o ou articulac3o de iddias e regras quito
di erentes ent re si

D problems te6rico bisico parece estar na confus5o
entry culture e linguagem, na qual uma teoria da lin-
guagem s.ubstituiu o de culture, em que o consenso
( fong:ado palo detodifzcador ou oboe.rvador), jd estava
dado na Idgica contrastzva da cadeia de significantes
0 ctinsenso social pressuposto s6 poderia ser" inferido
a parter do ''olhar de fora '' do observador privijegia-
do, em que o referencial dos significantes perde im-
portincia (Zaluar, 1985 e 1986). 0 resultado + a ]ma-
gem da culture cano um si.stena +ecttado em si mesmo,
naturaiizado a tal panto para os nativos que nao ha
posszbilidade do estranhamento ocorrer entry des
Ora. ando existirio estes mundos +'echados, sem atores
que pensem ou crier a parter do distanciamento de suas
linquas (culturas> naturais? Certamente n3o em quaj-
quer sistema complexo, especialmente no mundi urbane,
em que a participac5o simultfnea em villas regimes e a
interpenetrac3o das rides socials abertas (Hannerz,
1980) produz o que Bakhtin (!981 e 1986) chamou de
inter-animac3o critica das jjnguagens''. Nas seri o

16
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estrarihamento ou o distanclamento um processo do pen
sar exclusive iracionalidade moderns'P Segundo lakh
tin, nem mesmo o campongs escaparia dos dileoias da es
colin.I e da relativizac5o dos seas mundos socials

'£nt3o, us caHponis analfabeto, a eilhas de
dxstincia de qualquer centro urbane, jngenua-
eente ieerso nuR Rundo cotidiano iR6vel e se
treRores, Res©o assiR vivla eR virios siste-
Ras de lingua9eR: rezava a Deus mara I insua,
caatava cantigas es outta, +alava para a sua
fawllia nuea terceira e. quando coRecou a di-
nar petic6es is autoridades locals atravds de
UR escriba, tetttou falar nu8a quarta lingua
(a jingua oficial letrada, a ItnguaseH do
'pape! ') . . ." (Bakhtzn. 1981}

E se Bakhtin n3o confers a este campon6s a mesma
capacidade de coordenar dtalogicamente essay lingua-
gens, de olhar para coda uma com o olhar da outta que
um crftzco tem, no entanto admits que o camponds bode
e faz ipso atd cerro porto. Com a ''interanimacio cri-
ttca'', d escolha entry linguagens e o estranhamento de
Lada uma delay cream elsa forma simbdlica que faz com

que qualquer ser humana (e n:o apenas antropologos e
criticos literfrzos) pared de tamar sua linguagem ou
sua cultura naturalmente, tacltamentel automaticamen-
i:e 0 desvelamento critzco d, portanto, consequdncia
dos encontros inter-culturais que modem acontecer atd
mesmo entry os que ocupam posic3es diferenciadas num
mesmo agrupamento social. A tens3o n5o asta, nests ca-
sa, entry Q saber ticlto e pre-reflexive da Itnguagem
c.otidiana e o saber sofisticado e reflexivo da teori-
zac3o tientlfzca, mas se di no interior Riesmo de qual-
quer sociedade, de qualquer culture

As tens6es internal a qua]quer sistema cu]tura] (e
social), no entanto. modem ser lidadas de diversos mo-
des: atravis da exibic3o teatral em praia publica, co-
me na tragddia gregai pda discuss5o de seas pressu '
postos do juste, do certs, do dtil e do bom. e das re-
gras para atin9i-los, tal coma acontece en muitos sis-
temas Juridicos da tradic5o democrdtica anglo-sax3

7
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quando se auer chegar i decisis considerada consen-
sualmente mats Junta (Cardoso de Oliveira, 1989); pda
repetic3o de compronissos que nio esclarecem nair dis-
solved a tens3o e que s3o xnstrunentados pdas estra-
t6gias do indivlduo manipulador, tal cano parece acon-
tecer em muitas sociedades tribais a.fricanas e no Bra-
sil; ou por diversas combinac6es dessas possibilidades
que a cegueira tedrica do pesquxsador n5o permits per-

Ao se desconstruir a culture identxdiria e unitf-
ria, as Interfaces entry os mdltiplos arranjos cultu-
rais - polif6nicos, poliss&micos ou poliglotas - e que
se tornam o atrativo para o antrop6jogo, pols sao das
que revelar:o as possibilidades e os limited do enten-
dimento nacional entry sous nem tanto cegos pratican-
tes. Elms sao reveladoras n3o apenas porque permitem a
express;o e imp3em o questionaeiento do que n:o este
clara em cada um dos arranjos da parte de queen os usa
cotidian.amente para mortar suas aches no mundi, mas
tambdm porque obri9am Q antropojogo a pensar nas rela-
c3es disses mundos que, ao contririo do que supunha
Park , se }nt erpenet ram

0 mundi do creme organizado, por exemplo, n:o esb
t3o distaste do mundi empresarial, nem quito memos do
merc.ado - seas valores e saas regras. Na linguagem co-
l:idzana dos bandldos into estipresente, assam coho
est3o presences suas reJac3es com a familia, os vizi-
nhos, os trabalhadores. Muitos delis participam simul-
Laneamente das exig6ncias do mundo do trabalho e do
crime. E todos acabaio por tamar contato com a culture
Jurldica hegem6nlca nas instituic3es supostaaente en-
carregadas de reprimi-los, mas com as quaid acabam fa-
zendo dxversos typos de acordo e de compromisso. Mas a
grande diferenciac3o interns entry des, as quaid im-
peded o aparecimento de uma identtdade dmca, torna
diflcil a utilizac3o dos instrumentos disponlveis na
Antropologia para delimitar, analisar e resumir em al-
gumas regras e princlpios elsa novel e camaleonica
ativtdade de drlblar o socialmente aprovado. Por .fim,
sua ades5o circunstancial e carregada de divi,das aos
valores e regras de uma atividade que os coloca coti-
diananente em cantata com a norte, com a guerra, faz

cyber'
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disses tndxviduos personagens trjgjcos. en conflito
consign mestRos. com sous parceiros. com subs provavets
vittmas. A auto-consci6ncia destes conflitos, embora
esteia longs de ser complete, n3o Fade ser confundida
com a cegueira absoluta de queen apenas segue os deter-
minismos do social e do cultural

Por outta lada, s6 a etnografla Rode frazer ao co-
nhecimento de todos o saber por des acumulado a res-
peito das falhas. incoer6ncias. discriminac:3es e Lipo '
cPisias das znstituic3es jurlldicas. Por participarem
ao mesmo tempo deltas instituic3es, do mercado. da em-
press, da vizxnhanca pobre e da fam-lila. saas f alas
registradas em entrevistas iluminam de modo inesperado
as relac3es e as superposicoes entry essen varios aun-
dos E a ettca do antrop61ogo asta em fazed a critter
cleese arranlo tnstitucional e dessa confi9urac5o ideo-
16gica que levi tantos jovens a guerra. idroga. a
norte. d principalmente a discrininac:5o bdszca do nos-
so szstema polictal e juridlco. que so zdentifica cano
c.riminoso o dellnquente orzundo das classes populates,
que convex ressaltar. A pobreza, ent:o. deixa de ser a
explicacio para a crimxnalzdade, afirmacao comuio entry
cientistas socials que so aumentam os preconceitos
contra os pobres, e passe a ser a razao para a coloca-
c:o. com sucesso. do r6tulo de criminoso no bandido
pobre

Se as mdlttplas perspectivas, tal cano +ormuladas
na sua linguagem e desde a sua postcao especi'rica nes-
ts embate de lddias, 6 procedimento xndispensivel na
perspective dia16gica, cano faze-lo ainda d problena
A concepcio subietivlsta de Clifford <1986) sabre a
etnografla cano poes].a, pols o Poets tem um compTamzs'
so interior e anterior com a sua pr6prla subletivida-
de. dove ser reformulada. Dar lugar is virias voles
presences .faz necessirto um outta g&nero literirlo no
texts antropojogjco: a prose, por natureza polif6ntca.
ao permltir o uso simultineo de varies linguagens, La-
das usadas de modo tndireto. condicional, distaste,
quando nio deixar que os entrevistados salem por si
mesmo em trechos de entrevistas reveladores. Este pro-
sa multilingue d que produz a tater-animac5o ideo16si-
ca ou o diilogo entry perspectivas ou estilos diferen-

19



tes para nao reduzi-los a similes coexist6ncia de ver- :
sees de una s6 perspect iva . -./

Este diilago de perspectives flea fora da false )
alternative entry voles eternamente em discordincia e ..-..

con.Pronto, coho na cacofonia, ou entry vozes fundindo- -/
se pda unanzmidade, imltac:o, identidade ou mpsma pp )
la uni3o de perspectives. Entry as dias, est5o virias -\
possibxlidades A alterrtativa para o desacordo serene "'
n3o & a incorporac:a +orcada de uma voz paIR outta, :)
nessa unz+icacaa meramente.posltiva ou vtolpnta que I)
Habermas (1988) caracteriza cano a Paisa identidade em :.
que um se submete ao outdo, e o outdo se lmpoe coiRO -J
coder absolute Bois falantes nunca se entendem com- :)
pletamente nem nunca concordam inteiramente, e e a ,-\
continuidade dense hiato que permits a perman6ncla do -"#
dtiloga, em que ambas se modi+icam no processo de en- =)
tendiment:o. Dole pods resultar a concordincia volunti- -\
rla, e n5o +orcada, com uma verdade unificada que in- ''
club as;verdades parciais:de coda panto de vista, mas :)
que d naior do que dada uma degas tamadas separadanen- :)

NcJ piano da cu]tura, d o acordo dia]6gico que faz J
deja uma unidade aberta, n5o caagida paid force. nem :)
reproduzida automaticamente peta hiblto. No pl.ano da -.\
perspective antropoj6gica, este d a salda para as ar- -''r
wadi[has do re]ativismo radical que eqt]a]iza todis as :)
verdades pdrciais, mesma as que usam e abusam da vio I)
l&ncia ou da inculcac3o automitica cano modo de se zm- '
por as outras (6ji para Q SUbJetivismo inginuo que vi- )
ve Q sonho imposslvel de reproduzir a subletividade :)
alheia e acabada repetindo apenas a subietivi$dade do ,=
proprio antrop61ogo; para o obietivismo arrogante que -/
9arante dp antes:o, antes do dlflogo, a verdade sure- :)

(6) i precise lenbrar que I violincia, enquanto up instruHento ou :)
Belo para consegutr o doslnio sabre o outta, baseia-se na norte, na :
destrulc3o, lta subRlss3o cospleta e na derrota dente. A hege80nia. ..J
aa contrirla, usa a palavra toga instrupento dp persuasio, convpn- :)
czHentu e critics, estiRulando o exercicxo da racimalidade entry ....
as panes es dispute. '/
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nor do observador privilegiado. Do iBesao modo. rica
posslve] pensar em mudancas de perspectives, dos ato-
res e dos autores, ou a compreensao de pressuposicoes
n:o questionadas anterxormente, atravds do acordo en-
try as panes ou entre os panes As salsas alternati-
ves. entry Caribdi.s e Cola, entry a cultura en unidade
conszgo mesma num mundi fechado ou a eterna resistdn-
c.za de uma cultura (domxnada) a outta (dominance) nun
mundi de confronts e de conflito interminivel. podea
ser superadas pda dialdtica das mdtuas e varies pas'
hagens, empr&stiwios, devolucoes, desafios e negocta-
t.3es que acontecem num Hondo de encontro e de dispute
hesse modo. o antrop6jogo que estuda vio16ncia poderd,
atrav&s da sua critics, realizar o que Herleau Ports
entendza coma sua atividade prirtcxpal: compreender o
outdo para compreender a Idgica da sua proprta co©pre '
ens3o . crit tcando-se
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