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A ANTROPOLOGIA E A "CRISE" DOS

MODELOS EXPLICATIVOS

Roberto Cardoso de Oliveira

Dept ' de Antropologia do IFCHI

O tema que me foi dado desenvolver nesta confer6ncia2 embo-

ra sega bastante oportuno dada a atualidade dos problemas que sera, e
em si mesmo equivoco devido ao carfter poliss6mico do termo

"crime". Por essa razao, comegaria minhas considerag6es sobre o

conceito de arise, peso memos na forma peta qual ele tem side utilizado

na antropologia. Posteriormente, procurarei distinguir "modelo

explicativo" " que estou entendendo aqui como . .:. .. J.
equivalents a

paradigma -- de teoria. Finalmente concluirei por uma tentativa de

avaliagao da vocagao £2ielifa!!ya de alguns paradigmas constitutivos de

nossa disciplina frente ao carfter fg!!!efffDS!)£g inerente ao proprio

Modelos'



opoiogo. .Nunna expectativa 6 de que possamos, juntos, ')

aprofundar o exame do fema que me foi proposto, uma vez que as ''b

id6ias que apresentueia seguir nio devem ser tomadas senio coma I)

pontos de re£er6ncia capazes de orientar o debate, por6m jamais limits- :)

A nogao de crise passou a habitar o horizonte das ci6ncias sod- q

ais - e nio apenas da antropologia - nessas tlltimas d6cadas a partir do :],

celebrado ]ivro de Thomas Kuhn, .4 E:s/m/ura du Repo/u 6es Cfenrf#- -'z

aas. cuba primeira edigao remonta ao initio dos amos 60. Tratava-se I)
entio de uma crime de paradigmas, onde, no modo de ver de Kuhn. a "'l

hist6ria das ci6ncias paradigmaticas(i.e., das hard scfel?ces) se consti- I)

luiz de uma sucessio de crises somente superadas pda substituigao do ll)

paradigma, vigente na ci6ncia normal, por um novo paradigma que se- :)

na o resultado de uma esp6cie de revolugao cientifica. Muito se escre- :)

veu em decorr6ncia da posigao desse historiador da ci6ncia, original- I)'

monte um fisico, que a rigor procurava renovar a hist6ria da ci6ncia. :)
trazendo ao debate argumentos inclusive de forte apelo socio16gico - :)

coma o do paradigms se assentar em comunidades de pronissionais ]

(id6ia, alias, ja antecipada por seu compatriota Charles Pierce ha pele ?'

ments um s6culo). Nio vqo necessidade de evocar aqui todos os ele- I)

mentor que constituem o conceito kuhniano de arise e de paradigma :)

uma vez que sio bastante conhecidos de todos n6s -senio apenas asso- :)

cif-los para qualificar um lipo de arise, que poderiamos chamar de \

arise epist&mica - e que com relagao a sua aplicagao nas ci6ncias l<

sociais polo menos doin livros que eu gostaria de assinalar possuem -\

especial importancia para ilustrar o nivela que chegou o debate em -\

loma de suds id6ias: grata-se do volume Paradigms & Repo/a//ans. I)

)
')

mdffer do an

0 ]
)

)
)
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(.applications and Appraisals Qf Thomas Kuhn's Philosoptty oJScience

1980), onde virios autores discutem a utilizagao da abordagem

C.uhniana nas ci6ncias socials e nas humanidadesle o pequeno lido de

.barry Barnes, 7:S.Kzlhn a/zd Socfa/ Sciences(1982), por meld do qual

o autor realiza uma avaliagao dos concertos de paradigma e de ci6ncia

C.lomial, a par de mostrar sous possiveis desenvolvimentos no campo
(pdas ci6ncias sociais.

C Por6m a antropologia, enquanto discipline aut6noma, Ja com

alguma anterioridade preocupava'se com a id6ia de uma eventual crisp

que, segundo alguns membros da comunidade de antrop61ogos, se avi-

zinhava diante do previsivel desaparecimento de seu obieto de estudo.

Serra legitima essa preocupagao, ou sequel labia levi-la a s6rio?

Claude Levi-Strauss soube levi-la a s6rio, mas para exorcizf-la. Todos

se lembram bem de seu artigo publicado originalmente no CUFF/er de

/'U/tesco. em novembro de 1961, e traduzido it)go no ano seguinte

oara a Revista de Antropologia (vol. 10, ns. 1/2, 1962) sob o titulo

-de "A crime moderna da antropologia ''. Nesse curio mas interessante

artigo, Levi-Strauss procura mostrar que eln nenhuma hip6tese o

crescente processo de despopulagao das etnias indigenas do planeta, ou

mesmo a incorporagao dos povos datos primitivos em Brandes

civilizag6es (sobretudo a civilizagao europ6ia), podem par em nsco o

futuro da disciplina, uma vez que ela nio se define por seu objeto

concreto (no cano, as sociedades aborigenes), mas pele olhar que ela

delta sabre a questao da diferenga. Questao elsa sempre presents onde

auer que identidades 6tnicas se defrontem. Levi-Strauss conclui seu

C amigo dizendo que

C "enquanto as maneiras de ser ou de amir de certos
,- homers forem problemas para outros homens, haven
C ugar para uma reflex8o sabre essas diferengas, que,

3

C
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de fomla sempre renovada, continuarf a ser o dani- :)
nio da antropologia"(p. 26). i-..

Ou coma dina um fi16sofo homo Merleau-Panty, coma fazendo eco ao -\

pensamento de Levi-Strauss: ;.

A etnologia nio 6 uma especialidade definida por =)

um objeto particular, as sociedades 'primitivas'; 6 )
uma maneira de pensar, aquela que se imp6e quando )
o obUeto 6 [o] 'outro ', e exige que n6s nos transfer- )
memos"3 (o artigo enlre colchetes 6 meu e exprime :)

minha interpretagao do texts de Merleau-Panty). I)

O arguments elaborado por L6viStrauss serve para nos con- ')

vencer assam imagine de que peso ments o propalado desapareci- :)

menlo daqueles que t6m fido o loco privilegiado da pesquisa antropo- :)

16gica, os povos aborlgenes, nio pode ser responsavel por um eventual :)

desaparecimento da disciplina por malta de objeto. .. Mas a maier impor- :?

t6ncia do arguments este na transposigao do problema do plano dos :?

objetos concretos ao plano das modalidades de conhecimento de qual- -'r

quer objeto empiricamente observfvel. Paisa-se, assim, ao plano epic- :<

temo16gico onde, alias, se travam atualmente as po16micas mats inte- <

ressantes e, certamente, mats proveitosas para o
r \-HT '

propno -\
desenvolvimento de nossa disciplina. Gostaria, aqui, de circunscrever a -\

problematica da crime da antropologia, ou de cano ela 6 percebida nas I)

comunidades de pronissionais da discipiina, nio mats nos centres )
metropolitanos (onde a anlropologia Levi a sua origem e se dissiminou ')

3hhuriw Merleau-Panty, 'De Mauss a Claude Levi-Suauss- em Sfgnes, Gallimard. :)

)

)

l

)

)

)
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para a periferia), mas pua Raises Dade ela foi obrigada a se adaptar a
.iovas condig6es de exist6ncia, tats homo a precariedade instituciona]

como malta de bibliotecas, aus6ncia de tradigao universithia, limitagao

irgamentaria, etc. etc.), em que pose eases parses terem servido(este 6

.) termo) de campo de pesquisa para antrop61ogos provenientes

Jaqueles centres. Elsa adaptagao, a que tenho chamado de eslilo(num

proleto ora em curio sobre a estilistica da antropologia, que coordeno

na UNICAMP), o6erece a reflexio argo que considers muito
importante para o progresso da disciplina entry n6s e em parses

cong6neres. Tratase da investigagao comparada entre antropologias

perifbricas, de maneira a propiciar o alargamento do horizonte da
disciplina nas leas nio metropolitanas, gragas a apreensao de deus

diferentes estilos, a par de proporcionar a oportunidade de um
saudfvel intercilnbio entre saas respectivas comunidades de
orofissionais. Limitar-me-ei aqua- por malta de tempo - a mencionar

polo menos um paid irmao, o Mexico, onde a questao da crise nio
deixou de ter sua repercussao

O colega Esteban Krotz, antrop61ogo da Universidade Au-

t6noma de Yucatan, organizou um simp6sio na Cidade do Mexico, em

1990, devotado a uma reflexio sobre "o conceito de 'crime ' na historio-

grafia das ci6ncias antropo16gicas", com quake uma dezena de partici-

pantes, tends cinco dos quaid apresentado textos finalmente publicados

num op6sculo de pouco menos de cinquenta paginas.4 Todavia, a pe-

quena extensio da coletinea nio desmerece a qualidade dos trabalhos

postos a disposigao do leitor. Elms indican) um conjunto de t6picos que
mereceram a atengao dos antrop61ogos mexicanos e que, em sua maio-

(I ria. nio nos sio estranhos. Vamps nos vader aqui de polo ments uma

( 4Cf Esteban Krolz(org.). f'/ ConcePro "CriSIS' e17 /a Hislorf og/q/ia de las
r- CieHcias.4Hlropo/dgicas, Editorial Universidad de Guadal4ara. 1982.

C

(
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das contribuig6es do seminario, precisamente a de seu organizador, ::)

uma vez que ele nos oferece um quadra interessante das di6erentes per-l)

cepg6es da elise no espago ocupado pda disciplina no Mexico. Com::)

seu texts, "Crime da antropologia e dos antrop61ogos", Krotz procura I)

estabelecer, portanto, uma distingao entre os diferentes sentidos que:)

elsa elise pode ler em seu pals- Mostra que virios tipos de crime podem .]

ser identificadas no Mexico. Dentre os adores intelectuais que falam da I)

elise mexicana, distingtie inicialmente tr6s deles que, em sua opiniao, :)

nio estariam suHcientemente familiarizados cam a disciplina para sabre )
ela se manifestarem: sio literatos, como Octavio Paz; colegas de outras ?

disciplinas, portanto sem formagao em antropologia; e funcionfrios de .?

alguma maneira ligados a g.rea de aplicagao da disciplina e que, no M6- iJ

xiao - sabemos n6s - desempenham paper significativo no financia- l?

menlo do trabalho antropo16gico certamente em escala muito mais .Y

avangada do que ocorre nos demais parses latino-americanos (o Estado ;{

ocupa um espago extraordinariamente amplo na sociedade mexicana e -.

pouca coisa se faz sem o seu apoio). Ha, kinda, aqueles que possuem -\

major Ehmiliaridade coin a antropologia, mas cuba posigao pessoal cri- =)

ttca contamina sua avaliagao da disciplina: em regra sio pessoas envoy- :)

vidal em seus trabalhos de sese, puja formagao nem sempre adequada )
gerd nelas uma ftustragao e uma ansiedade bastante perturbadora de I)

seu juizo critics. Ha, ninalmente, os profissionais da disciplina, dentre :)
os quaid identiHlca tr6s tipos de adores, cujas avaliag6es que fazem da )
antropologia devem - a meu ver - ser levados a s6rio. Krotz assim os :)

descreve: ')

a) quando se esgotam, ap6s intense esforgo, debates )
sem perspectiva de solugao, situagao que lava ao es- -"\
gotamento os pr6prios antrop61ogos (exemplo: a dis- ,:
cussio sabre o campesinato durante os argos setenta); :?

)

)

)

6
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b) quando se sentem desarmados frente a problemas
sodas e culturais relativamente novos e/ou politica-
mente relevantes (exemplo: os novos mowmentos
socials); . .. .
c) quando verificam na literatura especializada
estrangeira e/ou em instituig6es nacionais
fen6nomenos que interpretados posteriormente homo
wpturas geracionais ou homo meros modismos,
parecem tamar tio profundamente obsoletos
sucessos cientiflcos recentes que poem em dQvida o

potencial da discipline por inteira" (p. I I)

O panto de vista esbogado por Krotz, na medida em que lava em conte

os distintos stores sociais que habitam o campo da antropologia, sega

em seu centro, deja em suas proximidades, permits distinguir igual-

mente uma certa variedade de representag6es dessa mesma case, am-

pliando, assim, o pr6prio horizonte da anflise de um fen6meno
bem

mais complexo do que poderia parecer inicialmente. Apesar da reali-

dade mexicana ser substanciallnente di6erente da brasileira, ainda que

as antropologias que vigoram tanto num quando noutro pals denham

indiscutiveis similaridades (que infelizn\ence aqua nio [eremos tempo de

examinar), o cello 6 que esse quadro elaborado por Krotz ganga uma

boa luz sobre considerag6es que sempre podemos faber a prop6sito da

propalada crime que, para alguns, fonda a disciplina entre n6s. Entre-

tanto. reconhecendo a imports.ncaa da distingao feita por Krotz relati-

vamente a. comunidade mexicana de antrop61ogos em sua percepgao da

crisp da disciplina, Gabe reconhecer iguahnente que nio flea clara se a

crisp este situada num eventual esgotamento do 2afadlgna:, sda ele

qual for, ou se se trata de uma inadequagao ou superagao de !99[14S

relativas i,s realidades ou problemas investigados. Esse 6 uma questao

7
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que eu gostaria de examinar agora, especi6camente com relagao ao
exercicio da antropologia em nosso pals.

Tenho para mun que muito daquilo que se diz no Brasil sabre

arise na antropologia, segue muito de perth o que Krotz observou na

Mexico. Os atores intelectuais se dividem claramente entry os que esta-

riam relativamente familiarizados com a disciplina, sem jamais t6-la

praticado(dentre eases estariam colegas de outras disciplinas das

ci6ncias socials ou das humanidades, interessados pda antropologia), e

aqueles que nela militam profissionalmente. Nio possuo nenhuma evi-

d6ncia de que estes Oltimos denham se impressionado com qualquer
ameaga de arise. Se eventualmente um ou outdo membro da comuni-

dade tenha se preocupado com a questa.o, ipso seria um casa isolado.

Mesmo porque aqueles colegas interessados em discutir a disciplina a

ravel epistemo16gico, i.e. procurando dar conga dos paradigmas que

comp6em (ou compuseram a antropologia ao longs de sua hist6ria),

praticamente t6m considerado a nogao de arise coma uma id6ia pouch

fecunda para a apreensao da discipline, pele memos em sua atualidade.

Eu me situo dentre essen Qltimos - e meus trabalhos, particularmente os

que estio enfeixados em meu livro So&/e o pe/zsa ze/z/o a/z/rope/(?gzco

(1988) - sempre procuraram conduzir uma reflexio sabre a disciplina

abstendo-se de qualquer 6nfase major em subs eventuais crises, passa-

das ou presented, simplesmente (e aqua este o arguments) porque

mesmo as turbu16ncias que a antropologia sofreu em passado recente.

nio Hiram de monde a contaminf-la no nigel epist6mico. Para ilustrar

sucintamenle ipso, lembraria aos colegas pelo ments dual crises que ti-

veram lugar no pals, uma que tocou profundamente a comunidade

universitaria(refiro-me is conseqt16ncias do regime autorit4rio no inte-
8



C de elise disciplinar ou meta-disciplinar .

C Entendo, portanto, que aquilo que poderiamos cnamar ac ll g

C . volta a dizer: no plano epistemo16gico, e nio no da organizagao do

( trabalho cientifico, onde se incluiriam crises institucionais - so se

C observaria nos tempos em que Kuhn a vem colocando. A saber, quando

C um paradigrna sucede ao outro no processo hist6rico de transfomlagao

C da ci6ncia; ou, melhor, das ci6ncias d!!f©, ou hard sciences. Dispense '

C me de me alongar sabre o pensamento kuhniano a respeito, pots saas

S id6ias t6m fido bastante divulgadas mesmo no meta das s(2HI scie/ices

C osso Dina apenas ' e aqua reproduzo id6ias que venho

/.- repisando ja ha algum tempo que a antropologia moderns este

. constituida por um elenco de paradigmas simultaneos, ou, para usar

/- uma expressao de George Stocking Jr, trata-se de um "equilibrio poli-

IH$i ;::=i:i'i=is#;H
C moderns), o que confere is minhas preocupaQdes um

lear bastante

C di6efente das (jesse competence historiador da antropologia Cinco-me,

C assam, coma t6m demonstrado meus escritos - desde 1984 quando

C ministrei a confer6ncia da XIV Reuniio Brasileira de Antropologia -a

Ei l: :s U «:=:T''E,l;.£;'$;:;i;r'li::iU :
> publish, Inc., 1982, P. 419

C

9

C
C



procurar equacionar os paradigmas que comp6em, em sua justaposigao )
e simultaneidade, a "matriz disciplinar" da antropologia.6 Voltarei ao .)

fema mais adiante para dar conte aos colegas de come penso hqe essa :)

questio, agora relacionada com a chamada arise da disciplina. I)

Neste memento credo que serf oponuno ilustrarmos com um )
bom exemplo a relagao que tem lugar no interior da disciplina Dade :)
paradigmas e teorias convivem numa interagao continua. Penso que :)
podemos exempliHcar esse relagao entre paradigmas e teoiias na ins- )

tincia do parentesco, certamente a mats clfssica que podemos identify- ..)

car na antropologia, responsave] mesmo pele amadurecimento da dis- I)

ciplina ao lingo de todd um s6culo. QuaJquer professor de I)

antropologia babe que as teorias de parenlesco desempenharam )

historicamente um papal fundamental na 6ormagao de sua disciplina,:)
pasta que foi precisanlente nessa instincia empirica que ela logrou sells :l)

sucessos mais s61idos, deja homo nOcleo de muitas das melhores )
monografias, que se [ornaram exemplares para a sua consolidagao, sda i?

coma uma das instincias mats susceptive] de formabzagao, portanto ll?
capaz de proporcionar a antropologia abordagens de car6ter i?
nomo16gico. Sega como for, as teorias de parentesco mutt

.J
as vezes tio ,.

desprezadas hole em dia no ensino da discipline
.J

- sao parte -\

indispensfvel na formagao do antrop61ogo, pols por meir delay o -\

estudante sempre conseguira um acesso bem mats seguro no domingo -\
da antropologia.7 '''\

' .J

)
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r- Vejamos o que essas teorias nos ensinam sabre a natureza de

C nossa diKiplina. Sabemos que houve tempo em que
se conflitavam

C dubs teorias de parentesco: uma, denominada
df.dfSgfndengb, de

( inspiragao anglo-sax6nica, privilegiadora de relag6es
perpendiculares,

\' facilmente demonstraveis num diagrama de parentesco; outra, ds

( g!!©W& debitiria da tradigao francesa(de Mauss a
Levi-Strauss),

C baseada na id6ia de reciprocidade e marcada por relag6es expressas ho-

C rizontalmente a nigel de um diagrama onde o maLrim6nio constitui no-

C dulls analiticamente privilegiados. Teorias, tio diferenciadas em sua

( concepgao, em lugar de levarem a disciplina a entrar em crime foram,

C ao centralia, responsaveis por uma dinamizagao da antropologia de ta]

C magnitude a ponLO delay se tornarem geinplelnfnlafa, articulando-se,

C portanto, entry si, coma mostram diferentes autores, coma Louis Du-

C mont(especialmente em seu livro //ifroducrf orz d deux I/Hones

$l d'anr/zropologfe soda/e, de 197 1) e Ira R Buchler & Henry A. Selby

. (com a Xxvro Kinship and Social Oigatlizcllion: An introducEiorl io

$ /healy and method, de 1968). Sio autores que apesa ' de se inserirem

C 'm tradigaes diferentes e especificas(Dumont, no estruturalismo ftan-

. ces= Budder e Selby, no empirismo anglo-salad), chegaram pratica-

. mente is mesmas conclus6es no que diz respeito a articulagao entre

r- teorias respectivamente originarias de paradigmas que historicamente

/" sempre estiveram em oposigio. A "arise" que eventualmente em album

C memento essas teorias poderiam ter soErido, foi rapidamente canada

C por uma descobena 6bvia de que nenhuma degas darla conga sozinha da

; paradigmas.

C

1]

C
(
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realidade do parentesco e que somente com a ardculagao
compJementar de ambas 6 que a disciplina poderia 6nalmente desiindar
a complexidade do £en6meno.

lsso nos ensina que as crises ao Mvel de teorias sio sanfveis:

ou pena eliminagao de uma por outra; ou pda uticulagao das mesmas

(coma no exemplo mencionado); ou, ainda, pda conviv6ncia pacifica

de teorias contrfrias, por6in nao-contradit6rias, das quaid, alias, a an-

tropologia este plena. Estas altimas, gragas is quaid a antropologia
conseguiu se consolidar coma uma discipline respeitave] no reino das

ci6ncias socials, sio majoritariamente do tips a que Merton chamou de

mfd#e range fAeories(ou "teorias de m6dio aJcance") e que nio sia

outra coisa para n6s do que aquelas descrig6es analiticas, com preten-

s6es explicativas, contidas nas monografias produzidas sobre tal ou

qual sociedade ou cultura. Apesar de muitas degas ou today serem

passiveis de restrig6es e de critical, particularmente quando constr6em

modelos diferentes sabre uma mesma sociedade e/ou cultura, ipso nio

significa que essay teorias nio convivam de algum modo.

compulsoriamente, uma vez que uma nio disp6e de forma suficiente -

i.e. de argumentos - para eliminar a outra. A ]iteratura etno]6gica este

repleta de exemplos dessa ordem. Sem nenhuma ironia poderiamos

chamar ipso de o af avec convivio acad6mico entre monogralias

Essas teorias, a diferenga dos paradigmas - que mats seriam

meta-teorias - constituem interpretag6es de realidades concretas. Sqa

focalizando sistemas S6cio-culturais globais, homo as monogra$1as clis-

sicas concementes a ta] ou qual povo; sqa procurando descrever e ana-

lisar sistemas parciais, tais como o parentesco, a mitologia, a religiao
etc. etc. sega, ainda, atrav6s da investigagao intensiva de um determi-

nado fema ou problema, buscando dar conga, holisdcamente, de um

povo ou grupo social especinico - homo nas modernas monografias et-
12



C no16gicas.8 A quay totalidade da produgao antropo16gca esb orion

C tada(queiram ou ngo os wus autores) para a construg5o de 'teona d-

C m6dio alcance ' contidas em monografias competentemente elaboradas

C As 'Brandes teorias" sio raras, na medida em que ultrapassam instin-

C das empirical especificas para atingir um navel de generalidade plane-

(. tina. Prefiro mencionar, nesse sentido, apenas uma, talvez a mats co-

C nhecida hole em dia, a construida por Levi-Strauss para dar conte do

C parentesco: seu livro clfssico Zes S/rucilrres E/dn?enfalres de b

C ParanZd, publicado em 1949, pods ser tomado homo uma boa ilustra-

1l gao de uma grande peoria.

tl Vamps agora nos deter um pouch sobre a nogao de paradigrna

S e de sua utilidade na antropologia. Procurarei ser bastante sucinto, pols

C tenho tratado disco com bastante frequ6ncia e nio query extender essa

f confer6ncia com longas explanag6es. Contudo, ha de se dizer que o

/" meu concerto de paradigma se origina em sua versio kuhniana, olde as

C id6ias de "quebra- cabega"(ou pz/;z/e so/vi/lg) e de "exemplaridade" sio

C co-extensivas da de paradigma: a primeira denotando o cargter fechado

C e circular dos problemas e de suas solug6es, amboy devidamente

C previstos pele paradigms; a segundo, indicando a natureza modeler
C dessas solug6es enquanto inscritas - no casa de nossa disciplina - em

C mQngSl38a£..9Eel1121a10 O canter exemplar dessas monogrdias

C signifca que as teorias de tal ou qual sistema socio-cultural se
C amparam, a nigel meta-te6rico, em paradigmas facilmente identificaveis

C
C

C

l
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C

C



atrav6s da investigagao epistemo16gica. A rigor, essay monografias )

exemplares expressam, em grau variavel, sous pressupostos I)

paradigmaticos. Mesmo para Kuhn que este mats familiarizado com )

paradigmas constituidos por regras formalizadas, a nogao de :)
exemplahdade Ihe 6 naturaJmenle aceita quando se trata de ci6ncias )

coma as socials ou humanas pouch afeitas a formalizagao. Mas eje fda )

kinda em "matriz disciplinar" coma equivalente a paradigma No meu :)

entender, entretanto, Gabe distingui-las homo sendo dual nog6es. =)

Dina, assim, que se matriz disciplinar pode ser sin6nimo de pa- l?
radigma, enquanto encarna o poder matricial de um determinado con- )

junta de regras(o que faz sentido em ci6ncias marcadas por sucessio ?

de paradigmas ou matrizes), ja ao se tratar de co4unto de paradigmas "';

que se dio em simultaneidade (e nio em sucessao), a id6ia de matriz .

disciplinar toga-se bastante Otil por permitir articular tats paradigmas -.\

numa Qnica estmtura, inclusiva, capaz de absorv6-1os sem anular ne- -\

chum deles (o que ocorre, tipicalnente, na antropologia - coma tenho -\

procurado dernonstrar em outras oportunidades). Porisso nio pretendo :)

agora mostrar graflcamente o que charno de matriz disciplinar da :)

antropologia. Bastaria indicar que tal matriz 6 constituida por quatro :)

paradigmas basicos, hisloricamente demonstrfveis: [1] o [aglQDa!!$!4 (e :)

estruturaJista em sua acepgao levi-straussiana), gerado no interior da )

tradigao intelectualista europ6ia continental atrav6s da "Escola =)

Francesa de Sociologia";]2] o SSln!!lila!=ElnQle11a!!ila, eula origem se )
deu na tradigio empirista iguaimente europ6ia, por6m insular, atrav6s )

da "Escola Britinica de Antropologia Social"; [3] o gllJl14fa!!jB, I)

igualmente abrigado na tradigao empirista anglo-sax6nica, mas surgido )

na "Escola Hist6rico-Cultural norte-americana"; e [4] o !!fflngngUljge )

vinculado a tradigao intelectualista europ6ia continental. reavivado. :)

todavia, pele "movimento interpretativista" none-americano, numb l?

)

)
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C tentative de recuperagXo tardia de uma perspective filos6fica do s6culo

CXIX. Cabs lembrar, a prop6sito, que os tr6s primeiros paradigmas go

Cigualmente produto dense mesmo s6culo, mas homo subproduto da

C llustragao; constituindo-se o quarts paradigms numb reagao a fazio
C iluminista A etta reagao 6 que se tem aplicado o tempo p6s-modemo,

C homo uma esp6cie de oposigao a chamada modemidade, inaugurada no

C lluminismo, periods de um quake religioso cults a razio. O pequena

C livro do pensador Frances Jean-Francois Lyotard, /,a Candy/fon

\" Posma2erlie(Minuit, 1 979) 6 bastante esclarecedor nesse sentido. Para

:l justificar o tratamento ti.o sint6tico e incompleto que estou dando aqui

>l a questao da matriz disciplinar, gostaria de lembrar que tive a

f-. oportunidade de desenvolver extensamente uma argumentaga.o sobre

,- todd elsa temitica nos quatro primeiros capitulos do livro Sabre a

r" pensamen/o a/z/repo/6g/co ja mencionado. Consistentes ou nao, os

( argumentos estio la a disposigao do leitor interessado em aprofundar a
(" questao

C Mas o cello 6 que nem os tr6s primeiros paradigmas, inspirados

C na episteme naturalista (homo o de ver a antropologia como um typo de

C ci6ncia natural), nem o quarto paradigms, com sua critica radical ao es-

C capo naturalizante da discipline, levaram ou estio levando -a

C antropologia a crime. Ver com olhos criticos os "paradigmas da ordem

C - coma ja assam denominei os tr6s primeiros - nio significa friar uma

C crime na antropologia, mesmo se se considerar a posigao dos maid

C faniticos p6s-modemos, homo um Stephen Tyler, por exemplo Com a

C introdugao peta paradigma hermen6utico de alguma desordem na

C matriz disciplinar (constituida, originalinenle, pecos paradigmas

t'" orientados pdas ci6ncias naturais), o que se viu foi- peso menos em

(' meu modo de ver - uma sorte de rejuvenescimento da disciplina. E isso

,- gragas ao aumento da tensio entre os paradigmas circunscritos na

C
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matriz: se elsa tempo ja havia entry aqueles primeiros paradigms, com =)

a incluMo do Qltimo eia aumentou em escala, dinamizando:l)

extraordinariamente a antropologia de nossos dias. Portanto, nunez 6 :)

demais insistir que a hermen6utica nio velo para erradicar os )

paradigmas, hope chamados de tradicionais. Mas para conviver com =)

des, tensamente, performando uma matriz disciplinar efetivamente viva )

e produdva. Tenho me valido de uma expressao de Paul Ricoeur, /a )

grl:#b, i.e. o enxerto, para exprimir o pape] que a hermen6utica J
desempenha na matriz disciplinar. Um enxerto:(1) de moderagao na l?

autoridade do tutor(com a eliminagao de quaJquer dose de =

autoritarismo);(11) de maior atengao na elaboragao da escrita(com a :
obrigat6ria tematizagao do processo de textualizagao das observag6es iii

etnogr$ficas);(111) de preocupagao com o moments hist6rico do ;

pr6prio encontro etnografico(com a conseqiiente apreensao da history- -\

cidade em que se v6em envolvidos sujeito cognoscente e objeto cog- 3

noscivel); e, 6lnalmente por6m nio em Qltimo lugar -, (IV) um )
enxerto de compreensao sobre os limites da razio cientinjca, ou da )

cientinicidade, da pr6pria disciplina (o que nio quer dizer que tal :)

signiftque um abrir mio da razio e de subs possibilidades de :)
explicagao; para ser maid claro, query dizer que continua acreditando :l)

na razio e, para fazer eco is palavras de Habermas, dina que a )
modemidade ainda nio se esgotou para comegarmos a levar muito a )
s6rio esse p6s-modernidade). )

Vamps examiner de maneira t6pica - o que significa dizer de )

modo nio extensive - um pouco mats dada um disses novos elementos )

que, gragas a perspectiva hermen6utica, vieram se instalar no interior -)

da matriz disciplinar coma que a alimentf-la com os melhores )
nutrientes. E assim que ao se faiar de autor(idade) estamos )

problematizando also que nem sempre 6 levado em conta pele ''/

)
)
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pesquisador, portanto podendo ser facilmente transfomlada em

Cautoritarismo, uma vez que o pgdU(lembremo-nos de Foucault)
wmpre presence e do lada da sociedade a que pertence o pesquisador.

ljamais 6 por ele proprio questionado. Tomemos apenas um aspects

C dense encontro etnografico, que me parece ser emblemitico por sua

C n&tureza critica: trata-se da relagao pesquisador-infomtante, onde a

C poder do primeiro contamina de rests lada a entrevista Se nio levada

Clem conta essa situagao, que condiciona o encontro etnografico,

Csabemos hoje em dia que nunca serf um bom comego para a

C investigagao antropo16gica. A condigao de "ester la"(o being /;zero de

C que nos fda Geertz)9 6 por vfrias raz6es - das quais elsa 6 apenas uma

C . essencialmente critica. Ela gerd, por outro lada, uma autonomia que.

$ a rigor, 6 ilus6ria. "Eu estive la, portanto sou testemunha do que vi e

(ll ouvi", nio pasha de uma Erase plena de significados no minima dObiosl

Si: Porque sob a intengao saudfvel do pesquisador se responsabilizar pele

} cato que descreve e interpreta (ou descrevendo interpreta), esconde-se

,... uma segunda intengao - 6 verdade que neill sempre conscience - de dar

f.- legitimidade ao seu discurso (quake que doSH\alizando-o ao leitor: e
r.- isso vale tanto para os sans peres coma para o leitor comum). O "estar

#-. la" tends a nio admitir dQvidas... Eis o seu carfter perverse.

C Por6m isso nio quer dizer que o "estar aqui" (&elfJg here) nio

C carregue em si mesmo subs contradig6es. Geertz mostra o papel do

C ambience universitario, desde o prosaico "corredor" olde as palavras

C sio muitas vezes "jogadas fora", atf o gabinete de trabalho do probes'

\'- 9Tanto o being there quando o being here sio cxpress6es bem apropriadas
C udlizadas por CliHord Gccnz em scu intcrcssuite }F:arts and fiver The

C inrbropo/agar as .4ufhor(Stanford University Press, 1988).. A. bibliogrania a,. respeito desse movimento que se Ghana "antropologia interpreUtiva ' reune
C alguinas dezenas de bona arUgos publicados em revistas especializadas esuangeiras.

C Dense as Kvistas nacionais, destaco Q Anuario Antropalagico lnmeros bi ++,
:. 85, 86 e 88), pioneiro em colocar em discussio no Brasil a questao hermen6utica

C
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sor, passando pdas bibliotecas, onde, alias, fazemos uma segunda pes- )

quisa: a /f6raly.#e/iwork. Nio discutirei aqui todos os aspectos assina- I)

ladas por Geertz, sempre bastante arguto em que peso sua inescapavel )

tend6ncia ao preciosismo verbal... Gostaria de me limitar)
exclusivamente a apontar a instincia do "estar aqui ', gozando as )
condig6es do trabalho de gabinete, coma sendo em si mesma :)
problematica, uma vez que ela necessariamente nos conduz a dinimica :)

dos "logos de linguagem", pr6prios de nossa disciplina(ou :)

cong6neres), de puja atitude critics melhor dina: auto-cHtica - nio )
podemos nos furtar. I)

O cerro 6 que tanto o eslar no campo quando o estar no gabine- )

te, fazem parte de um mesmo processo de busca de conhecimento. )

Nesse sentido, a separagao nunca 6 ti.o nitida coma parece pretender J

Geertz. lsso porque n6s sempre "levamos o gabinete" conosco quando ,l?

vamos realizar a pesquisa de campo, tanto quanto "trazemos o campo" ll!

conosco quando voltamos ao nosso lugar de trabalho. Entendo que l:

essa separagao ainda que deja real em termos de /opts, de lugar, ela I(

nio determina nenhum processo esquizo£r6nico na personalidade do .=

pesquisador/autos. Lembro-me, na 6poca em que eu kinda fbzia -.\

etnologia, quantas vezes em meu di6.rio de campo eu iniciava -\

verdadeiros ensaios simultaneamente a etnografia que realizava. Mas )

Geertz este eerie quando, ao separar as dubs instincias que, bem )

articuladas, cream o produto antropo16gico, di-shes o destaque devido, )
coma dubs faces que sio de uma mesma moeda. )

Mas a major importancia que velo dentre essen novos :)

elementos que passam a ser absorvidos peta matriz disciplinar(polo :)

ments assim espero) 6 o da historicidade, ou, em outras palavras, da )
consci6ncia hist6rica que passe a habits o horizonte do pesquisador. )
Excusado diner que d a obra de Gadamer, Heron(& e mg/ocb, cqa I)

)
)
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(primeira edigao demi 6 de 1960, a grande respongvel pda renavagao
do pensamento hermen6utico que as ci6ncias humanas e,

(particularmente, a antropologia, haveriam de incorporar, naturalmente

(Je fomla variivel. No casa especifico de nossa disciplina, o que se
(..-verificou foia recmdescimento de centos componentes habituais da

( hzer antropo16gico, mas que, todavia, nio chegavam a ser tematizados

(.na 6rbita da disciplina e, por esse motive, nio ganluvam a
C desenvolvimento que mereciam. ReHiro-me, de um modo todd especial,

(-ao aprofundamento de uma major reflexio a respeito da relagao

11:sujeito/objeto e de seu mOtuo condicionamento hist6rico. Essa

C reflexio. entretanto, esb lange de se inspirar num historicismo de

(I origem diltheyana, mas, sim, no segundo Dilthey, o hermeneuta

q'Kecuperada essa hermen6utica por Gadamer(passando, naturalmente,

L por Heidegger, seu mestre), di-se um Lipo muito especial de

g articulagao epist6mica: a que involve a hist6ria e a !!ng11agen, homo o

$li meta, ou ambience, em que se edifica a esfera da !nlgf;!tlbifliyidadf. Em

.- poucas palavras, numa simplificagao s6 justif]cave] numa confer6ncia,

\.. onde o tempo 6 extremamente limitado, dina que hist6ria, linguagem e

r... intersubjetividade formam uma esp6cie de tripe sobre o qual se
,- assentam as bases de uma reflexio sobre quest6es tradicionais na

C- antropologa, presentes na obra de nossos clfssicos homo Malinowski,

C Boas ou Evans-Pritchard. Talvez a questao maid central, pols nuclear

( na constituigao do conhecimento, deja a da relagao sujeito cognos-

C cents/objeto cognocivel, a que ja me re6eri.

r De que ejementos - a meu ver - a antropologia se enriquece

r- com a tematizagao de quest6es coma a da relagao entre observador e

r, observado, pesquisador e pesquisado, antrop61ogo e in6onnantc? Pri-

t) metro, pods-se dizer, que ela ganha ao se interrogar sabre a especifici-
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dade de uma relagao em que as dual panes(observador e observado) .)

estio ambas situadas num mesmo memento hist6rico, o que quer dizer I)

que o sujeito cognoscenti nio este imutavelmente engessado numa po'=)

sigao intoc6vel polo objeto cognoscivel: ele, tanto coma o Outdo, esb

inserido na dinimica do encontro etnogranico. Em tempos:

epistemo16gicos, dina que a objetividade concebida pele positivismo,.)
onde o pesquisador darla sodas as cartas, 6 puramente ilus6ria )

Segundo, e em decorr6ncia disso, a reiagao que se impde entry as)

panes envolvidas no processo cognitive, de mono16gica, paisa a ser:)

diaJ6gica, alterando a pr6pria pratica da chamada "entrevista" com a'-J

trans6ormagao do pesquisador e de seu informante ern interlocutores "'r

(significando ipso que uma relagao caracteristicamente marcada homo .J;

uma via de mio anica, pasha a ser de mio dupla, conseqti6ncia do :
dialogo tomado agora homo essential na busca - nem sempre e-.

dificilmente alcangada, 6 verdade - de simetria nas relag6es
../

entre -.\

pesquisador e pesquisado). Nio faz quito tempo, o .4n#drfo-.
.Hnb'opo/(;g;cou''88 publicou um interessante artigo de Vincent -\

Crapanzano, intitulado "Dialogo", onde esse antrop61ogo ligado ao I)

movimento interpretativista norte-americano procure discutir esse tips .)

de apreensao gadameriana da realidade examinando seu lugar no :)

interior da pr6pria experi6ncia antropo16gica. Se na Hijosofia her- :)
men6utica de Gadamer o dialogs e, com ele, a compreensao (ou :)

Hers/Chen), 6 constitutive do Holnem(dai ser ela uma hermen6utica .)

onto16gica), para a antropologia a relagao dia16gica conduz as panes :)

envolvidas a uma compreensao dupla - o que signiHica que o Outro 6 .)

igualmente estimulado a nos conlpreender... lsso se da gragas a amplia- )$

Qao do proprio horizonte da pesquisa, incorporando, em alguma escala, ')

o horizonte do Outdo. Trata-se da conhecida "hsio de horizontes" de )

que foam os hemen6utas. Contudo, gostaria de enfatizar, que em ne- I)

)
)
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(chum memento o antrop61ogo dove abdicar de posicionar-se na

Cinterior de seu pr6prio horizonte, i.e. minimamente no de sua

C disciplina, ela pr6pria uma "cultura cientifica" de origem ocidental
(Portanto, nessa visio de horizontes Q pesquisador apenas fibre espago

C iperspectiva do Outro, sem abdicar da sua uma vez que o seu esforgo

(. serf sempre o de traduzir o discurso do Outro nos tempos do proprio

( discurso de sua disciplina. Ha uma forte de trans6er6ncia de sentido de

C um horizonte para outdo. Apesar da "suspeigao da razio" levantada

( pda hermen6utica gadameriana,i ' nem porisso essa razlo estaria

Zl: fadada a obsolesc6ncia... Apenas estariamos levando ein conta sells

\- limites

C E aqui chegamos a Qltima pane delta exposigao, memento em

! que precisamente vamos procurar mostrar homo a £99121gfDfao her-
\: meDC111i£4 e a Ez;alifafie. nenel691fa podem ser articuladas, antes de

,- se oporem irremediavelmente - homo parecem querer os mats

/... impenitentes p6s-modernos. Por tudo que argumentamos atC agora,

r' espero haver deixado claro ao menos minha posigao de nio reconhecer

r- qualquer crise na Antropologia, muito menos uma que se poderia

C denaminar de epistemo16gica. lsso s6 serra possivel se o paradigma
r- hermen6utico tivesse vindo - kinda que tardiamente - para eliminar os

C paradigmas da ordem, comprometidos com a tarefa de explicar a
C cultura, a sociedade, enfim, o homem, em termos nomo16gicos; o que
( quer dizer "naturalizando-os" na malaria das vezes; e se diED na
( maioria das vezes, e nio sempre, 6 que pele memos no desdobramento

c. ' !'-e.-', '" «:..l=:=i:::'lain'=lH£::i:l::l:i'.I'lM:m'rli=
:! The (Jniversity of Massachussetts Press, 1984

C
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16vistraussiano do paradigma racionalista(desdobramento, ponanto, :l)
nio mats naturalizante, ainda que nomo16gico, e, por conseguinte,I)

igualmente da ordem) o parametro nio 6 maid a ci6ncia natural, por6ml)

a lingtlistica, uma ci6ncia humana. Por conseguinte, em lugar de::)
eliminar todos os paradigmas da ordem, estamos vendo que a:l:>

hemlen&utica veil trdv&r com des uma batalha nio de morte. mas de :)

vida - reviviHlcando-os e introduzindo na matriz disciplinar uma tensio )

extremamente saudavel, em nada parecida com crime. )

A etta altera gostaria de recorrer a dois autores, ni16sofos, )

cujas reflex6es sabre a compreensao e a explicagao abrem boas vistas '.I

para o trabalho do antrop61ogo Sio des, Karl-Otto Apele Paul -/

Ricoeur. Ambos procuram mostrar, cada um a seu modo, homo o :?
explicar e o compreender podem ser associados em empreendimentos 'J

cognitivos especificos. Mats uma vez dina aqui que o tempo de que .<

dispomos nio nos permite it a16m de meras meng6es das id6ias desses l;

autores, mas que, nio obstante, credo que se justificam a titulo de l:

sugest6es de leituras mats completes e, certamente, mats avangadas )
que sempre poderao ser levadas avante. Peso menos dais comentfrios .,)

eu gostaria de Cazer inspirado em um e em outro autor. O primeiro )

comentfrio roma por refer6ncia o ensaia "Cientistica, Hermen6utica e I)

Critics das Ideologias", no qual Apec desenvolve a perspectiva de uma .)

mediagao dia16tica entry a slip!!mafia das ci6ncias socials e a :)

gQ!!!pre911sie das tradig6es de sentido, pr6pria das ci6ncias hist6rico- =)

hermen6uticas".lIEmbora suas reflex6es estejam orientadas I)

substancialmente para a questao utica (questao elsa que dada a sua :.)

relevincia em outras oportunidades eu mesmo a abordeie tends por I)

itCf. Karl-Otto Apec, "Scientistic, hemcneutics and the critique of ideology" em --\
Towards a Zra/?s$orl/za//oa oy'Phi/osophy(Roullcdge & Kogan Paul, 1980, p. 72) ou J
na edigao espanhola do mesmo livro, fa ZranffHor///acid de /a /}/oscPa(loma ll, :)
Taunts Ediciones, 1985, p. 119). -.\

)
)
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C base o proprio Apec), 12 o que nos interessa agora assinalar 6 que Apd,

C ao reconhecer a 'critica das ideologias"(a mesma de que fda
C Habermas), abre uma via bastante rica para a invesdgagao em cionctas

( socials e, de um modo todd especia], em antropologia. Se as ci6ncias

C naturais empirico-analiticas, admitidas habitualmente homo clg11ElaS, e

C as ci6ncias hermeii6uticas do espirito(sggl31S..Q]Lhl411]4D39 estate, as

C primeiras, orientadas pda iMindfvel busca de.£bi911l£id3df(atrav6s da

C qual se exercita a razio instrumental, interventora na natureza) e, as

(I segundas, pda necessidade de estabelecer $entido nas agnes observadas

C(into em conseqt16ncia da obrigat6ria comunicabilidade intersubjetiva
C com vistas a acordos), o que se conclui6 que do panto de vista de

. nossa discipline tanto um quanto outro lipo de ci6ncia nio deixa de

\l desempenhar uma importante fungao no interior da matriz disciplinar

:l: Os paradigmas que denominei "da ordem", comprometidos com a

}l. objetividade custe o que Gustaf, podem ser considerados homo

f.-. guardando uma relagao dia16tica com o paradigma hermen6utico, ele

r- proprio inexoravelmente comprometido com as conex6es de sentido
.- inerentes a esfera da intersubjetividade. Nio tomando Apel(e nem

r Habermas) ao p6 da letra, poderiamos dizer que mediante a critics(e

C nio apenas a "critica das ideologias"), que permanentemente devs

C habitar o espago da matriz disciplinar, o antrop61ogo estaria sempre

C visualizando os limited dos di6erentes paradigmas componentes da

(' matriz. o que o levaria a transcends-1os na pratica da investigaq:ao.

r. Socials/ANPOCS

C

C

C
C
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A transcend6ncia dos paradigmas, proporcionada pda admissio

ticita de que des se encontram em permanente tensao(chame-a ou nia

de dia16tica), o importance d reconhecer a crescente unidade que marfa

a articulagao entre os paradigmas "da ordem" e o hermen6utico, a

partir do momento em que - e aqua me inspiro em Ricoeur - nio se

trata de uma o que separa os primeiros do Qltimo

paradigma. A explicagao, inscrita programaticamente nos paradigmas

'da ordem", nio conde com a compreensao constitutiva da
hermen6utica. Assim nos esclarece Ricoeur13 :

Sabre o plano epistemo16gico, primeiramente, dina
que nio ha doin m6todos, o m6todo explicativo e o
m6todo compreensivo. Para falar estritamente
apenas a explicagao 6 met6dica. A compreensao 6
sobretudo o momento nio met6dico que nas ci6ncias
interpretativas se comp6e com o momento met6dico
da explicagao. Este moments precede, acompanha
fecha e assim £Dy91)f a explicagao. Em compensagaa
a explicagao d€Senxelxe analiticamente a
compreensao. Este elo dia16tico entre explicar e
compreender tem por conseqt]6ncia uma reiagao
muito complexa e paradoxal entre ci6ncias humanas e
ci&ncias da natureza" (p. 1 81).

Mas, para melhor entenderinos isso nos termos de nossa disciplina,
Gabe ainda album esclarecimento sabre a questao desse sentido alcan-

gado pda compreensao. Dina, ponanto, que enquanto a explicagao da

conta daquelas dimens6es do real susceptiveis de tratamento met6dico

(por m6todos funcionais e/ou estnnurais, por exemplo), a compreensaa

i3Cf. Paul Ricocur, "Expliquer et conlprendre: sur quelques connexions
remarquables ence la th6orie du texts, la th6orie de I'action et la th6orie de
I'histoire, em Du Texte a I'Action. Essais d'Hcrm6neutique, 11, Editions du Seuil
1986
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C capra aquino que Ricoeur champ de 'excedente de sentido'(wrcraa (k

C wm). Nio 6 di6cil para n6s apreender, mesmo intuitivamente, o que

C signifca esse excesso de sentido, desde que consideremos que tudo
C aquino possuidor de alguma significagao que seja irredutivela m6todos,

C pods ser de alguma maneira recuperado pda via da compreensao

C Alias, 6 por ai que nos reencontramos com a distingao gadameriana en-

C tre "verdade" e 'm6todo", segundo a qual toda a "verdade" (ou sim-

C plesmente a veracidade) nio se alcanga polo caminho exclusive do m6-

( todd. Esse aldo mats que Ihe escapa nio s6 pode, mas dove ser alcan-

C Wada pda via da compreengo. Se tomarmos isso coma um alva pedei-

C tamente plausivel da antropologia, estaremos admitindo que nossa ma-

C triz disciplinar expressa com razofvel Hidelidade a atual epistemeda dis-

Y ciplina

Para concluir. acrescentaria apenas que a considerarmos por

\l arise um s6rio obstfculo a ser transposto pda disciplina, ela - se exists

) - nio tem qualquer repercussao a navel epist6mico. Quero cred que os

/- argumentos at6 aqui apresentados conduzem a elsa assergao. E

/- gostaria de dizer que n3.o me refiro exclusivamente a antropologia que

f-- fazemos no Brasil, por6m a disciplina em sua dimens5.o planets.ria.

r- Todaaa, nio poderia dizer o mesmo do ponto de vista de eventuais

C crises institucionais (que envolvem a organizagao do trabalho cienti6lco

C ou mesmo sua pr6pria viabilidade em parses carentes de tradigaa

C acad6mica ou, ainda, submetidos a regimes discricionirios da liberdade

C intelectual). Entre n6s, atualmente, a ordetn instituciona] - em que

( pesem as dificuldades da conjuntura econ6mica - 6 kinda bastante

C favorivel a empreendimentos de pesquisa e de ensino avangado, se nio

C na maioria dos departamentos de antropologia do pals, ao memos puma

CI dezena delis, onde a disciplina ja se consolidou ou esb a panto de

C consolidar-se. Coma v6em, drago comigo uma visio otimista sabre a

C
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antropologia que fazemos no Brasil
desminta.

)
S6 espero que o tempo nio me :)
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