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RELATIVISMO HOJE

UNIA TENTATIVA ANTROPOL6GICA DE ACERTAR

CONTAS COM A MORALIDADE

Rita de Cdssia Lahoz Moretti
Depth de Antropologia do IFCH/UNICAMP

l

N6s, professores de antropologia destas margens ocidentais
,Jo Atlantico, muitas vezes fazemos refer6ncia em nossas aulas intro-

(:lut6rias ao primeiro encontro do europeu com o americano, para
.lustrar de modo espetacular as relag6es de alteridade de que se ocu-
)a tradicionalmente nossa disciplina. E & verdade que desse encontro

-)rimordial resultaram alguns progressos no conhecimento dos dife-
entes homens entre si. Basta lembrar que os habitantes das Americas

cram, para os europeus pr6-colombianos, mais ou menos homo sio
hoje em dia para n6s os habitantes de outros planetas. Na maior
parte das vezes, sua exist6ncia 6 tida por n6s como improvavel; ao

Este texts foi escrito para os alunos das turmas B e C do curso de //z/rodafao a

/z/repo/ogle, com quem convivi no primeiro semestre de 1995, a quem julgo ha
.ver ensinado alguma coisa e com quem estou certa de haver aprendido muito. A

les dedico etta publicaggo; com o carinho de antes e com a saudade de agora
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mesmo tempo, contudo, dedicamo-nos a esmeradas especulag6eiai
acerca de sua presumida apar8ncia fisica e das supostas tendfncias d(1)
seu cargter, notadamente nos Hilmes de ficgao cientffica. Como sa
demos, os "ETs" imaginados por aqueles europeus eram monstros-
horrendos, mal saidos da animalidade e infinitamente inferiores al

des pr6prios no plano divino da criagao, ao contrfrio dos ETs qud
imaginamos agora, tio .superiores a n6s mesmos em intelig6ncia e.
espiritualidade que quase nio t6m corpus para sustentar suas enormes-

cabegas. Ora, se hoje em dia podemos ser um pouco mais generosos-

e um pouco mais humildes do que ja foram os europeus em outros..

tempos, isto decorre de uma s&rie muito longa de ilus6es desfeitaLI.)

que talvez tenha comegado justamente ali, com a grande descobert(:)

das Grander Descobertas, mediante a qual des constataram que afi.ll)
nal dividiam o planeta Terra com outros muitos seres tio humanof"
quanto des pr6prios, sem caudas, sem chifres e, conforme se apres

sariam em demonstrar padres e pastores, com alma.t
Assim 6 que, apesar de todos os desencontros etnoc6ntricoi

de que temos conhecimento, este memento initial de confronto facdl
a face do europeu com o americano nio deixou de representar o ini.-'
cio de um processo muito bongo e dificil de desmistificagio do se;
gundo aos olhos do primeiro. Contudo, a refer6ncia contemporanea z.-2
esse confronto, por sua vez, nio deixa de ser mftica, e isto por umu
s6rie de raz6es que passe a enumerar agora. :l)

Em primeiro lugar, cada vez mais o encontro etnograficc
deixa de revelar uma alteridade tio radical quanto a que havia entr(I

americanos e europeus no s6culo XV. Ao contr£rio, cada vez mais (:)
outro com que se defronta o antrop61ogo 6 na verdade muito parcel -]

do com ele mesmo. E esta situagao contemporanea imp6e-the ump-l

)
)

Sabre into. ver, entry outras coisas, 'As lendas do bom e do mau selvagem", it:)
Alonso Arinos de Meld Franco, O /rdfo brmf/e/ro e a repo/Kfdo/ranceia, Rio dp
Janeiro, Jose 0lympio/MEC, 1976, pp. 3-30.
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( atitude que 6 exatamente oposta aquela que se exigiria deli naquele
C contexts primordial: se entio foi precise, para o progresso do conheci
,- mento dos diferentes homens entre si, reconhecer no outro americano

,. um ser humana igual a qualquer europeu, 6 preciso agora, para o mes
rmo progresso, descobrir se o antrop61ogo diferente de si mesmo isto

\. 6, esforQar-se por alcangar um distanciamento tio grande em relagao aos

C modes de senlir, amir e pensar por ele compartilhados com os sujeitos
Cobjeto de seu estudo, que se tome possive] reconstruir de alguma manei-

C ra a siLuagao primordial de alteridade
(. Em segundo lugar, a refer6ncia didftica contemporanea ao
(. primeiro encontro do europeu com o americano lorna-se mitica na

Cmedida em que a relagao entre estes outros nunca foi em si mesma
uma relagao de conhecimento, tal coma se define a relagao entre o
Eu e o Outro no contexto antropo16gico. De fate, o conhecimento de

que os habitantes das Americas eram seres humanos foi um subpro-
duto de viagens e perman6ncias mais ou ments prolongadas em nos-
so continente por parte de europeus interessados em outras coisas. A

pr6pria constatagao de que esses habitantes tinham almas, por

exemplo, nio estava desligada do desejo de salve-las, que inspirava
em padres e pastores a iniciativa de trazer at& aquia palavra de

CDeus. into 6. o cristianismo
C Ora, a refer8ncia didftica aquele encontro primordia! obriga

C los a tomar a pr6pria atitude missionfria homo exemplo do etnocen
C::rismo que criticamos coma antrop61ogos: acreditando na superiori-

dade de suas crengas, as quais confundiam com a verdade absoluta,
estes padres e pastores nio hesitaram em intervir nos modos de sen-

tir, agir e pensar dos indfgenas americanos, cuja diversidade, alias,
na maioria das vezes nem sequer reconheciam como digna de aten-

gao. Ocorre que esta atitude era coerente com o projeto dos missio-
ngrios, que era um proleto religioso e nio cientfnico, cujo objetivo
era evangelizar os povos indfgenas e nio conhec6-1os. E, confundin-
do as duas coisas, s6 fazemos confundir a condenagao do etnocen-
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trismo com a condenagfio da interveng£io. quando asta na verdade se

nspirava, bcm ou mal, no 6nico ganho cognitivo do periodo, isto 6
na constatagao da humanidade do Outro

A terceira razio pena quad a refer6ncia ao encontro primordial
entre europeu e americano torna-se mftica tem a ver com uma conse-

qti&ncia pouco explfcita das dual raz6es anteriores, que sio mats

6bvias. Vejamos: ao tomarmos esse encontro como I)aradiginatico,
ao mesmo tempo, da alteridade e do etnocentrismo com que precise
se defrontar o antrop61ogo contemporaneo, idealizamos de tal manei-l)

ra o fazer antropo16gico que este se torna aparentemente isento dc:)

contradig6es, conflitos e at6 mesmo dificuldades. A antropologial)

lorna se aparentemente a ci&ncia que [em coma oUeto as diferentes=)
culturas e como atitude bgsica o relativismo cultural, traduzido em,-l
respeito is especificidades alheias e em ren6ncia a intervene:ao. E-\

elsa imagem ideal da antropologia se reproduz, mesmo que na prati-:;
ca os "outros" contemporaneos nio sejam portadores dessa diferenga:
cultural paradigmftica - e mesmo que o distanciamento em relagao a

si mesmo, necesslirio para reproduzi-la de alguma maneira, possa
implicar a perda total de qualquer proleto pr6prio, perda asta que
sends pr6xima do desinteresse cientffico, & tamb6m pr6xima do de-'

sinteresse 6tico moral e da omissio politica. Assim 6 que nio pods-o
demos nos surpreender se amanhi nossos alunos estiverem [ranqtiila:l)

e seguramente construindo alteridades onde nio existem e privando-o

se, para evitar uma alitude "etnoc&ntrica" , de intervir coma antrop6-o

logos e homo cidadios junta bios sujeitos objeln de seu estudo. I)

Torna-se necessfrio, neste ponto, esclarecer o que entendo:l/
por intervengao, uma vez que a refer6ncia aos missionfrios pode le-'-J
vantar a suspeita de que, tal coma des, eu tamb6m pretenda sermon )
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C.os antrop61ogos os portadores de uma verdade absoluta e tamb6m

( aspire a que tenhamos o direito de tentar mudar as pessoas a nossa
f--- volta com base nesse pretenso conhecimento privilegiado das coisas
;. f clara que nio se trata disso. Contudo, de qualquer maneira, eu
,.gostaria de reter para meu proprio uso o pressuposto fundamental da
'.: atitude interventora dos padres e dos pastores, isto 6, o reconheci-
\" menlo da unidade fundamental da esp6cie humana. E colocaria ago-

C ra, no lugar da alma (ou talvez fosse melhor dizer, a16m dela), a ca
( racLeristica essential dos sores humanos tradicionalmente enfatizada

( pda antropologia, into 6, a capacidade de atribuir significados is coi-
Ci sas, de tatar sobre eases significados e de amir de acordo com des
C (potential inato que, coma 6 6bvio, s6 se concretiza socialmente e
C com a aquisigao individual da linguagem)

( E de faso este pressuposto antropo16gico acerca da mediaQio
1, simb61ica inerente a experi6ncia humana que justifica a intervengao a

/- que me refiro - e que comega por ser simplesmente uma intervengao
} verbal. Se reconhego que o outro com quem me defronto tamb&m
.. pensa, tamb6m tem suas pr6prias formas de verbalizar o que pensa e
!'-- tamb6m age informado por uma concepgao pr6pria de mundi, entio

( nio precise me calar dianne deli, guardar para mim o que estou pen
C sandi com modo de impor Ihe minhas pr6prias id&ias. Diga eu o que

C disser, minhas palavras servo por ele interpretadas em sous pr6prios
C termos, nos quaid ele com certeza retrucara, iniciando-se assim um
C dialogs que, inclusive, podera ser revelador de argo que amboy des

(I conheciamos enquanto nos mantinhamos presos em nossas pr6prias

C vis6es particulares do mundi.2

r-..2 A importancia do dialogo como instrumento nio s6 de entendimento mas tamb6m
: de conhecimento recfproco sera ressaltada ao longs de todd o texto e 6 importante
(I quc cu regtstrc aqua as fontcs nas quads me inspire para afirmf-la tio convictamen
(' te. A foote mats direta 6 Roberto Cardoso de Oliveira, que foi mcu professor no
/.- Doutorado e que exerceu enorme influ6ncia sobre as minhas id6ias, ainda quc nio
\'" possa nem de levi ser responsabilizado pecos provaveis equivocos que cometo
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A intervengao verbal a que me refiro 6, na verdade, condigiicl)

sem a qual o encontro entry o Eu e o Outro nio pods sequer ser:)
chamado encontro. E & curioso que encontremos exemplo desse tips')

de intervengao no trabalho de um Evans-Pritchard, por exemplo.-)
dado que ele costuma ser citado homo algu6m que nio teve muita
facilidade para conviver com os "nativos" africanos entre os quaisl
realizou suas principais pesquisas de campo. Discfpulo de Radcliff:b-,
Brown, e nio de Malinowski, intitulou seu livro Os /z{/er, e n5o AUs
os /zzzer, como teria feito se tivesse conseguido se enturmar tanto
quanto o fez o malinowskiano Firth entre os tikopias. Esta observa
Qao, tio corrente entre n6s e ha tanto tempo que ja nem nos lembra-:l)

mos maid de quem teria fido seu autor, ilustra bem a imagem tradi-:)
cional que demos disses quatro representantes clfssicos da antropo-:)
logia britfnica. :)

De fate, segundo essa imagem, Gabe a Malinowskie a seus
discipulos o m&rito de terem realizado observagao participante e de
terem, portanto, se aproximado muito mais dos sujeitos objeto del:
seus estudos, convivido mais intimamente com des e procurado del
modo mais sistemftico captar-shes os pontos de vista sobre si mes-l
mos. Jg Radcliffe-Brown e os seus, at6 mesmo por compartilharem-'f

pressupostos maid socio16gicos e menos individualistas sabre a natu
reza dos processos que se propunham observar, teriam mantido, kin-

da que no campo, uma atitude de major distanciamento. E clara qut:)
etta imagem nio pods ser considerada de todd inexata, prtncipalmen:=)

[e se ]evamios em conga as dificu]dades assumidas por Radc]ifte-:]
Brown no que diz respeito ao proprio aprendizado das Ifnguas dos

aqua, coma se pode depreender da leitura dc sous pr6prios textos. Ao professor
Roberto devo tamb6m o acesso is fontes mais longfnquas dessa defesa convicta do
di61ogo, das quais as mais evidences sio de faso Habermas e Apel. bem homo a-J
pr6ptia informagao acerca dos debates decorrentes das diversas formas de atualiza-.)
gao da tradig3o hermen6utica no campo da antropologia, debates nos quaid a ques-,-X
t3o do di41ogo 6 crucial. -'"f
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C "natives" entre os quaid pesquisou ou tenLou pesquisar.3 Contudo, o
f exemplo de intervene:ao verbal contido no livro de Evans-Pritchard
f.... sobre os azandes leva-nos a peso menos pensar um pouco sobre essa
; imagem. De fate, vemos retratada nesse exemplo uma relagao entre
) um antrop61ogo e os sujeitos entre os quais este trabalhando na qual
\. o primeiro se coloca inteiramente presente e nio se exime de dizer o
(- que este pensando, provocando com ipso um daqueles diglogos mu

C Euamente enriquecedores de que falei arima. E ipso nos faz pensar

C que talvez, por autre lada, a intengio explicita dos malinowskianos
C de resgatar o ponte de vista dos "natives" possa ter fido equivoca
( damente confundida por des com a completa omissio do panto de
C vista do antrop61ogo no que terra fido, alias, uma reagan bastante
(' compreensivel ao etnocentrismo evolucionista. Contudo, nio os teria
r--. isto impedido de realmente entrar em interagao e comunicagao com
r os sujeitos objeto de suas pesquisas, ao mant6-1os proibidos de ex-
, pressar seu pr6prio ponto de vista? Nio os teria levado a captar des-

Y ses sujeitos somente os mon61ogos empobrecidos para depois, medi-
\' ante a indugao solitfria e auto-iluminada, atribuir-shes raz6es subja-
\-' centes?

( Rehire-me ao questionamenlo feith por Evans Pritchard acer-
C ca do ritual magico de aura presenciado por ele entre os azandes.4

C Ao constatar uma aparente frauds, into 6, ao ver o agence magico
C pegando do chao um pedacinho de madeira queimada para fazer dele

C a substincia que supostamente deveria retirar do corpo do enfemio

C para curb-lo, nosso colega ingl&s inlerveio na verdade mats do que
1- com palavras. Ele simplesmente retirou o pedacinho de madeira

queimada de onde o agente magico o colocara, estragando, com isso,

aquilo que Ihe parecia ser uma encenagao fraudulenta. Em seguida,

C

C 3 Ver Adam Kuper. .4nrrap61ogos e anrropo/ogia, Rio de Janeiro, Francisco AI

C ves 1978, p: 57
'' 4 Ver E.E. Evans-Pritchard, graz.marfa, ordcu/os e /mafia e/z/re os aza/zde. Rio de

C Janeiro. Zahu. 1978.
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por&m, ele de fato chamou o agente mfgico is falas e acabou obten--)

do dole uma explicagao que poderia ser endossada por qualquer an--.)
trop61ogo atento a eficfcia simb61ica: seus clientes acreditavam que a=

cura se processava daquela maneira, e, portanto, se nio shes fosse
apresentado um objeto concrete no qual pudessem identificar a
substfncia responsgvel por seus males, provavelmente nio seriam cu-

rados. Ora, Evans-Pritchard nio lena obtido esta resposta, rio bri-:)

Ihante aos nossos olhos, se tivesse se eximido de fomiular perguntas, :)
com modo de interferir nos esquemas mentais daqueles com quem sel)

defrontava. Talvez tivesse entio interpretado por conga pr6pria o:)
pesto presenciado, atribuindo-the raz6es subjacentes que o diilogo)
enriquecedor com o outro, ao contrario, poderia mostrar serem me- -")
ras especulag6es, tal como ocorreu com a pr6pria intengao fraudulen--l
ta que ele inicialmente cogitou. Ou talvez, eximindo-se nio apenas's
da intervene:ao verbal mas at6 mesmo da interpretagao subjetiva, ti-:.
vesse simplesmente registrado o gesto coma parte constitutiva do ri-l!

dual de aura. De qualquer maneira, teria de fate subeslimado a capa-:)
cidade do outro de entrar em efetiva interagao e comunicagao com:)
ele e terra perdido, conseqtientemente, uma oportunidade singular de )
realmente vir a conhecer mais sobre a magia azande. )

O exemplo arima 6, a meu ver, duplamente ediHcan/e e uso)
aqui uma palavra que, alias, uma dose excessiva de auto :)
estranhamento, com a conseqtienre perda de parametros morris quc:)
implicaria, rena com certeza me levado a evitar. Edificante coma:)
exemplo da maier eficgcia do diflogo sobre o mon61ogo do outro (no-l
campo) e sobre o mon61ogo do eu(em casa) - homo meio de che-:;
gar a um conhecimento mais abrangente das coisas. E edificantell:
tamb6m como exemplo de solugao satisfat6ria do pr6prio conflitoj='
moral que se instala quando o eu se defronta com um outro culos:)
gestos sio condengveis do panto de vista de valores pr6prios a esse)
eu. Foi, afinal. a suspeila de frauds o que levou Evans-Pritchard a)
intervir e ele provavelmente o fez de modo automatics, movido:)

)
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C muito mats pda forge de valores morais arraigados que por uma in-

(. tengao deliberada de propiciar melhores condig6es de conhecimenta
f.-.. Ora, do ponte de vista da moralidade tradicional de nossa disciplina,
/- ele pods at& mesmo ser acusado de etnocentrismo, por haver se
) permitido julgar com crit&rios pr6prios um gesto do outro e intervtr
\'' na realidade do outro com base nesse julgamento. Mas ocorre que

C ele nio interveio simplesmente. Ele de faso chamou o outro para
C uma conversa e Ihe disse francamente o que pensava de seu pesto.

C Ele deu chance para que o outro desfizesse a mi impressao que seu
C pesto Ihe causara. Assam 6 que, do ponte de vista de uma moralidade
('ments traditional na disciplina e, contudo, mats compativel com a
C id6ia de um verdadeiro encontro entry o Eu e o Outro, a atitude de

C Evans-Pritchard, ao contrario, pode ser tomada coma paradigmatica.
r" Independentemente das raz6es aventadas monologicamente para
/"- gestos de apar6ncia fraudulenta, violenta, avarenta ou qualquer coisa
,- que parega ferir .Dossos valores mats caros - tal coho o gesto de
\ submeter o semelhante a "castigo cruel, desumano e degradante

(. porexemplo - , calar nossa desaprovagao parece ser, ao contririo do

11 que se pensa tradicionalmenle, impedir-nos de realmente compreen
( (i6-1os. A troca de impress6es e opini6es. tanto quando a troca de
C id6ias. constituia Qnica fomia segura de superar efetivamente nossos

C preconceitos morris e cognitivos reciprocos- Emits-las 6 sem dQvida
C tentar lorna las parte integrante da moralidade e do conhecimento

(I mats abrangentes que resultam dessa troca. Mas 6 ao mesmo tempo

C submetd-las ao risco de serum contestadas e de sofrerem mudangas
f- profundas para se acomodarem ao universo de impress6es, opini6es

r... e id6ias compartilhado ao Hind da conversa.s

(

;.#BZm:U=Hm==EZ
varsity Press, 1982
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Ora, acabo de fazer uma refer6ncia ao encontro de
..J

Evans--x

estou falando, mas esta refer6ncia talvez sega t3o m(tica quanto a
.../

I'e- ,...

fer6ncia ao encontro primordial do europeu com o americano que:?
cornecei por criticar. De fate, as circunstfncias contemporaneas do
Lrabalho anlropo16gico, nas quads o eu se defronta com outros muito)
maid parecidos consign mesmo, parecem dirimir as suspeitas de et :)
nocentrismo que podiam repair anteriormente sabre a intervenQfio:)

ainda que meramente verbal do antrop61ogo na realidade esludada.:)
Por outro lada, contudo. essay mesmas circunstfncias complicam, de:)

um panto de vista psico16gico, o exercicio dessa intervengao. Coma:)
ja sentia Levi-Strauss antes de todos n6s,6 tornar ex6tico o que 6--\
familiar implica transformar-se num outro de si pr6prio, submeter-sel-.\

a um auto-exame radical, divider-se na verdade em dois - um que-.x
sense, age e pensa como os sujeitos comuns que sio seu objeto del!
estudo, outro que estranha e questiona tudo isso como se pertencesse.?

a uma tradigao cultural totalmente diversa. De rata, n6s. os antrop6-:)
logos que estudamos grupos que partilham conosco a mesma tradiQaol)

cultural, podemos nos identificar totalmenre com as palavras divas:)
pele poeta Ferreira Gullar em Trad zfr-se, poema que foi musicado:)

Deja compositor-int6rprete wagner e que deu titulo ao LP por elc:)
gravado em 1981: '-\

6 Ver Claude Levi-Strauss, "lntrodugao a obra de Marcel Mauss". in Marcel.
Mauss. Sacfalogia e anrrapolagla. Sio Paulo. EPU/Edusp. 1974 PP. 14- 18. :)

)
)

)

)

)

)

)
)

)10

)
)

111

Uma parte de mim 6 todo mundi

Outta parte 6 ningu6m, funds sem furldo
Uma parte de mim 6 multid8o

Outta parte estranheza e solid&o



C) Curiosamente, com estas palavras tamb6m poderiam identifi

C car-se aqueles que a psiquiatria chama esquizofr6nicos. E, assam

C coma 6 dificil para o esquizofr6nico execular as retinas digrias ven-
r- do-se ao mesmo tempo a execute-las coma se fosse um espectador de
/-. si mesmo, torna-se diffcil para o antrop61ogo continuar agindo como

; um cidadio que interv&m na realidade com base em id6ias, interes-
. ses, valores e emog6es determinados depois de haver se afastado de-

\. les para melhor compreender-shes a relatividade. De fato, a adesio

C inganua a determinados valores morais ou politicos tidos coma abso-
C lutos e orientadores. nessa condigao, de uma aWaD apaixonadamen

C te convicts sobre o mundo - parece estar vedada ao antrop61ogo, es-

C pecialista em relativizar. Mesmo quando decide buscar um significa
Cdo para sua pr6pria pratica cotidiana coma cidadio comum em al-
C gum dos contextos religiosos ou partidarios oferecidos por sua socie-

( dade, parece condcnado a vivenciar esses valores de maneira ambi-

C gila, marcado que esb pda presenga do Outro dentro de si mesmo.
/.-. Estas reflex6es nos conduzem ao crucial problema da exis-

:l t6ncia ou inexist6ncia de uma moralidade especifica e de uma poten-

:'cialidade politica no pr6prio relativismo cultural que tem side o va
\" lor orientador de nossa conduta profissional - e que nos impede de
C aden, incondicionalmente aos valores tradicionais compartilhados

C polos sujeitos com quem convivemos, valores estes que sempre que-

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Uma parte de mim peso, ponders
Outta parte defira

Uma parte de mim almoga e janna
Outta parte se espanta

Uma parte de mim 6 permanente
Outta parte se sage de repente

Uma parte de mim 6 s6 vertigem
Outta parte linguagem

Traduzir uma parte na outta parte
Que 6 uma questio de vida e monte

Ser.i arte?



ramos comprcender em sua relatividade. Ningu6nl porte negar a tor I)

Qa moral e politico quc a id6ia relativista levi no passado coma drill :)

goto muito inztis eticaz contra o racismo quc as pr6prias idtlias dt) :)
cvolucionismo cultural. I)e f ato, embora pressupondo a uilidadc d:t ,...\
csp&cie humana, os evolucionistas deixavam de explicar a divcrsida- ::.

de existentc no interior dessa unidade, ou Dior, explicavam-na cln l:
termos de graus de evolug?io cultural, o que mantinha as portasJ
abertas para explicag6es racistas do pretense zilraso cultural dc :tlguns I)

grupos humanos, explicag6es estas que com certeza continuaram a sc J

multiplicar no navel do sense comum at6 que o panto de vista rclati )
vista comegasse a se popularizar. Ningu6m pods Rebar tamb6m que a :)

explicag£io da diversidade de canlinhos trilhados pda humarlidade :)

proposta pda antropologia com base no relativismo cultural tem ain- ll)

da um paper moral e polfticn a cumprir nos virios contextos contem )

poraneos em que as id6ias racisras ameaQam tazcr ullla reapariQaol)
trigica. Contudo, a maier pztrte das trag6dias contemporaneas nico -\
parece decorrer diretamcntc dessas id6ias, embora sqa comun] ma. ll:
nipulzi-las aquie ali para justificar atrocidades de outra natureza. dif'
nfio estou me referindo a exploraQiio econ6mica e a dominztQfio poll- -/

rica a que estio sujeitas qantas naQ6es c qantas pcssozts no interior dc -J

carla uma delay. Rcfiro-me de tata is contradig6es, aos conflitos c:)

los desentendimentos surgidos justamcnte do reconhecimento da di :)

vctsidade cultural e da defesa intransigcnte de especificos n Duos dc:)

sentir, pensar e amir. E nio arenas aqueles que ocorrern de modo es-,:)

pctacular nos conflitos b61icos entry elnias, mas tainb6m aquelcs cluck)
cortam cotidianamente solidariedades socials e political potenciais-\

que acabam n:io se concretizando em razio deles. -\

Seja-me permitido ilustrar agora o que estou tentanclo dizer.,.\

utilizando-me de uma refer6ncia nada mitica ao meu pr6prio trabalhol<.
de campo. Para dar conta do objetivo de minha pesquisa de doutora-j:
do, que 6 reconstruir a hist6ria da organizag£io dos trabalhadores da-'l
area musical no Brasil com base nils diferentes quadros de interpre-:)

)
)
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C tagao no interior dos quads a atividade musical e a militAncia auroral

C ou sindical adquiriram sentido ao largo do tempo, tenho conversado

C com vfrios autores, int6rpretes e mQsicos de alguma forma ligados a
C esse hist6ria. Embora nio sqa possivel atirmar que exista enlre essen

C adores sociais uma diversidade de natureza efetivamente cultural, o
/..- f ato 6 que existem entre aqueles quadros de interpretagao - e, conse-
r- qiientemente, entry as diversas concepg6es morais e cognitivas orien-
:: tadoras da pratica politica - diferengas tio profundas a ponto de
:l: existirem hoje no Brasil, por exemplo, mais de uma dezena de enti-
\'" dades de direitos autorais e conexos, fundadas uma ap6s outra em
C ) raziio de desentendimentos e dissid8ncias sucessivos. Para se ter uma

(- id6ia do que isto significa, basra dizer que em cada um dos demais
C parses do mundi hi apenas uma sociedade desse lipo. sendo Gnica
C excegao os Estados Unidos, onde de qualquer maneira ha apenas

C dual. A conseqiiencia disso 6 que. no Brasil, as entidades, que po

C deriam vir a representar os interesses da categoria musical perante os

C usuirios de seu trabalho ou dos produtos dole, acabam investindo a
/-.. maior parte do tempo no jogs politico de que sio parceiras das
,- mesmas, havendo uma troca recfproca de acusag6es qiie s6 faz dene-

: grir a imagem do sistema autoral brasileiro homo um todo e favore-
'' cer os usufrios mal intencionados

C Ora. hesse contexts de uma verdadeira brita por hegemonia

C no campo auroral, 6 claro que cada um de meus entrevistados procu
C rou demonstrar a mats firms convicgao nas concepg6es morals e

C cognitivas orientadoras de sua pr6pria pratica politica. Mais do que
C ipso, procurou convencer-me de que essas concepg6es eram as tlnicas

C racionais ou as 6nicas moralmente vglidas no campo auroral brasilei-

C ro. E eu, com base em minhas pr6prias convicg6es relativislas. ao
C mesmo tempo em que sabia nio haven concepg6es morals e cogmu
/-. vas absolutas, conseguia efetivamente me deixar convencer por to-

/... dos, isto 6, perceber que todos tinham um pouch de razao, na medi-

C
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da em que carla um interpreLava as coisas de um panto de vista dir )
renta. ...)

De fate, quando fui ao encontro de carla um de [neus entre :)
vistados, fui de coragao e monte abertos para comprecnder o soul)
proprio modo de interpretar esses desentendimentos e essay dissi- -)
d&ncias que constituem a hist6ria da organizagao dos trabalhadorcs-.)
da area musical no Brasil. E tanto consegui que acabei me mostratldo l<

a dada vez solidfria com quem se encontrava fi minha frente, arian-,:
do, aparentemente, expectativas sucessivas e contradit6rias de algunl .r
apoio politico explicito no texto de minha tese - ou, pelo ments, de -'/
algum endosso moral e cognitive a coda um dos sucessivos c con-:)
tradit6rios modos de intcrpretar as coisas. Assim 6 que se lorna para)
mim inc6moda a incapacidade que experiments de, com base nos pa :)
rimetros relativistas de minha conduta professional, endossar com )

excjusividade qualquer um disses quadros de interpretagao, na meds I)

da ein que elsa incapacidade frustra as expeclativas gerais de apoio :)
politico em mim depositadas, contradizendo inclusive a pr6pria soil- '"\

dariedade que experimentei efetivamente em cada um dos encontros-.s
de que fui protagonista. Na verdade, deixando-me prender por essay;
expectativas de apoio politico, chemo a interpreter de uma maneirajl:
dicot6mica minha pr6pria conduta profissional: por um lado, vqoY'
que, para o efeito da produgao de um conhecimento tipicamente an-:)
tropo16gico sabre um processo hist6rico e politico, era mcsmo neces-J

sgrio tentar compreender as raz6es de dada um desses flores, pols)
sio das que explicam os diversos curses de aWaD tomados por ales;:)

por outro lado, no que diz respeito a intervengao politica no campo )

pensada esta intervengao nos molded polos quads a pensam os adores:)

nela interessados e nio com base nos pr6prios parametros relalivistas)
que possibilitam a produgao do conhecimento tipicamente antropo ':)
16gico arima citado - velo que sua impossibilidade tanto pode decor--X

rer diretamente de tais parametros relativistas quanto de um desinte- ,;
jesse inconfessado pelos caminhos que efetivamente venham a ser::

)
)
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C trilhados no processo dificil e contradit6rio de organizagao dos [raba-
C Ihadores da area musical no Brasil. Mats do que ipso, chego a ques-
C tionar at6 que panto a postura relativista diante das diferengas nio

C porte ser sustentada em termos politicos e morais somente quando ha

C de faso esse desinteresse inconfessado pelts destinos dos sujeitos que
r..- s5o objeto de nossa inquirigao cognitiva
;. Os dilemas de que estou falando apresentam-se particular-

,. mente complicados ao antrop61ogo que tem por objeto sua pr6pria

'' sociedade, pris 6 nela que as disputas political e morais assumem
'- maior significado e 6 em relagao a essas disputas que ele se sente
C:maid devedor de uma posigao pr6pria coma cidadio. Enfrentar de
C modo adequado essen dilemas implica. contudo, superar justamente
C elsa dicotomia esquizofr6nica que separa o antrop61ogo do cidadao,
C superando as expectativas particularistas de apoio politico ou moral
C exclusivo e buscando nos pr6prios parametros relativistas de nossa

C conduta proHissional a base em que fundamentar uma intervengao

C politica efetiva no sentido de que sejam propiciadas condig6es para
r-um entendimento reciproco cada vez mais abrangente. Por outro
;. lado, os parametros relativistas de nossa conduta profissional tor-
.nam-se insuficientes at6 mesmo como base desta i31tima modalidade

\- de intervengao politica quando confundidos com o respeito absoluto

L-a cada um dos mon61ogos que os virios atores produzem no campo
\'-uma vez que o entendimento reciproco mais abrangente surge justa-

Cmente do diglogo possivel entry os vfrios pontos de vista em ques-
Ctio. O pr6prio jogs politico a que se entregam as vfrias particulari-
Cdades que disputam a hegemonia em qualquer campo serra de fate
Cimpensavel se nio houvesse entre alas algum consenso minima com

Crespeito polo ments is regras morals. cognitivas e lingiiisticas com
(base nas quaid fomlulam sous argumentos de ataque e contra-alaque

recfprocos. E 6 de fato a exist6ncia desse consenso mfnimo o que
;termite ao antrop61ogo conversar igualmente com todas estas parti-

.cularidades e, principalmente, faz&-las conversar umas com as outras

C
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por intcrm6dio dole - dcsdc que, vale a pena rcpctir, nico sc deixc-)
prcnder ncm pdas expcclalivas dc ap{)io exclusive dos atorcs, liclil:)
por por suds pr6prias perspeclivas confusamente rclativistas dc apoit:)

absolute a carla um dos nlon61ogos. )

A dimcns3o dos dilein:!s a quc cstou mc i'cferindo pods scr:)

dada justamente por esse circunstgncia: a condutzt [elalivista. f'oi.jacl=1)
para o contato com as difercngas culturais, v6-se comPelida a solrcr

transformag6es protundas quando o papal do antrop61ogo pftssa ii scr,..x
nio mais a reiteragiio de diferenQas tornados pretensamcnte irrcduti
veis no navel do discurso politico, mas a procura do conscnso cont-/
base no qual se faz possivel a pr6pria dispute e no qual poderli sc fa

zer possivel o entendimcnto recfproco. Contudo,. aquela conduta cs.
tttva fundada em prcssupostos te6ricos clue prccisanl ser tamb6m su

pcrados petra que sua transformagao posse ocorrer de modo cocrenle :.)
[)articu]armcnte o concerto trftdiciona] de cu]tura - que tanto servile)

para combater o racismo ao explicar a seu modo it diversiditde axis-:)

tcntc enlre os homens parccc eslar coildenado }i nloditicar-sc pari ')
explicar que, apesar dessa divcrsidade, os homens podem cntender
se uns com os outros - e nico apcnas os que diferem rclativittneiltc

pouco entry si, condo os trabalhadores da area musical no Brasil, mils..x
tamb6m os que pretcndenl diferir bio radicalmcnte quando, pari:
exemplo, os grapes e os judeus do Oricnte M6dio ou os s6rvios, osJ
b6snios e os croatas da ex-lugosllivia. E clara que esse eittendiillcilt(

rode nico interessar politicamentc itos pr6prios adores, enl mt.limos cii

sos, e 6 clara tamb6m quc ele s6 sc torna vigvel quando hil vontaclt....)

[)olitica, mas o que se porte fazcr, mediante a rex-is5o do collceitr:)
lradiciona[ de cu]tura, 6 so]apar a ]egitimidade antropo16gica cios ar:;:)

gumentos politicos segundo os quais as difcrcngas sio irreclutiveis, c ')
entcndimento 6 impossivel e duas silo as alternativas disponiveis n(-

que diz rcspeito is relagCies cntrc os povos diferentcs: a evitagao res

peitosa (inspirada, tajvez, na conduta rclativista traclicional c cm scu$-x

prcssupostos te6ricos) ou a proximidadc bcligerantc. I)e tutto, argu-lll=

)
)
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C mentar em favor da possibilidade do entendimento e, mats do que
el ' ipso, busch-lo efetivamente, mediante o que chamei de intervengao
/-verbal - implica rejeitar, do conceito traditional de cultura, tudo o
C"'que associe as tradig6es culturais a coisas dadas desde sempre, per

,f manentes, rigidamente estruturadas e inconscientemente determinan-

;.tes, into 6, tudo o que nos impega de reconhecer a historicidade ine-

}: renee a essas tradig6es

(
C

(
{.
./

C

lv

E preciso que eu explique agora o que estou entendendo por

.bistoricidade da cultura e o que tenho em mente quando afirmo a

1.. 'possibilidade de enlendimento reciproco entry ceres humanos cultu

51- ralmente diversificados. De fate, pode parecer a primeira vista que
}.--nfio hf um vinculo necessfrio entre as duas coisas, uma vez que a

possibilidade de comunicagao entre as culturas tem sido aventada
desde sempre pda antropologia e particularmente por tradig6es de
estudos sincr6nicos. Assam 6 que tanto os antrop61ogos ingleses

quanto os antrop61ogos franceses, quando colocados diante de um
outro que pretendiam conhecer em sua particularidade, nio deixaram

de imaginar que havia tamb6m algo de comum entre esse outro e o
eu, algo com base em que, inclusive, puderam afirmar a pr6pria

C possibilidade de conhecimento dense outro. Malinowski, por elem
Cplo, acabou por formular a tele segundo a qual a diversidade enron

d t.[rada no navel institucional podia ser reduzida a unidade de necessi-

tdades bfsicas universals is quads procuravam responder ladas as di-
r-ferentes instituig6es7 - e, embora essa tentativa te6rica do "velho

.t,-.Malinowski" parega contradizer a pratica do "jovem" etn6grafo in-

-v-.7 Bronislau Malinowski, "A peoria funcional '. in Uma peoria cifnrr@ca da CKlrura
\.le ozzfros e/zsaf os, Rio de Janeiro. Zahar. 1970, pp. 135-165
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ventor cl:t observagfio participante, o cerro 6 que, mcsmo no campo,«-,,D

o quc Malinowski semprc perscrutou no comporlamenlo real dol:)
[robriandeses foram os sinais das paix6cs humanas universais, even :l)

lualmcnle rcprimidas naqucle conlexto social espccilic{)." Dcsdc i ':)
introdugfio dos .argo/zrzw/as, de tinto, Malinowski assume, collie

grande objctivo de sua pesquisa entry os trobriandeses, o conhcci
menlo de si mesmo, ou melhor, o conhecimento da flatureza hunla
na. A exist6ncia de uma tal natureza 6 postulada por ele, nos difercn

tes momentos de sua obra, .tanto em termos bio1(3gicos quanto enl

termos psico16gicos. E 6 com base nessa identidade bio16gica e psi

co16gica da esp6cie humana que se sustenta, em sua antropologia,

pr6pria possibilidade de apreender o panto de vista do outro. En.
)utras palavras, 6 coma se ele dissesse: "Posse compreendd-los por )
que, no funds, CIGS senterll o mcsmo que eu pinto". Note-se, de pas,)
sager, o quando isto 6 por oulro lada compativel com a pr6pria tra ll)
digiio empirista inglesa, que busca na experi6ncia dos scntidos hu
manos o fundanlento dc un] conhecimcnto objctivo e universalment$'-)

)
)

vi li(in

A mesma observaQao pode ser feita com relagao a tradiQad.

racionalista francesa, uma vez que af tamb6m se confundcm, de um'

dado, o fundamento da objetividade e da validate universal do co
nhecimento, e, de outro, o substrate comum a today as diferentes
culturas com base no qual se postula a pr6pria possibilidade de co
municaQao entre o Eu e o Outro. ll:i um modo universal de operaQ£i(

do espirito humana, modo 16gico, matematico, abstrato. porn forlni:)
esvaziada de qualquer contctldo local: o pensamento hinfrio, a fuji:)
estrutura elemental podern ser rcduzidos todos os dados das diferen:l)

[es modalidades de pensamento quc os diferentes conteOdos eco16gi::)

x Bronislaw Malinnwski, .4r8onaulai (ro Pargirn O(fdenra/. Cnlcgao Os Pcnsado:)
cs, S:io Paulo. April Cultural, 1978. ...
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( cos e hist6ricos configuram empiricamente.9 Conhecer o outro, com
(: base nisso, & redescobrir, por debaixo de sua diferenga empirica, a
J''identidade dessa estrutura elementar, pensando a diacronia explicita

(de sua fda com base nessa sincronia estrutural que a delermina in
/" conscientemente. Por acreditar que sofre, tanto quanto o outro, tats
r- constrangimentos estruturais do pensamento, o antrop61ogo desta
f.... tradigao pode aspirar a conhecer esse outro e a comunicar-se com
:ele. Em outras palavras, 6 come se o estruturalista dissesse: "Posso

') compreend6-1os porque, no funds, des pensam da mesma forma

t'" como eu penso" . E 6 por acreditar que hf esta coincid6ncia entre, de
(- um lada, as oposig6es que o antrop61ogo constr6i pelo m6todo 16gi-

t co dedutivo, e, de outro, aquelas oposig6es que a estrutura do espiri-
<. to humano reproduz em todd tempo e lugar em sua operagao:in-
(.conscience, que o estruturalista pode postular o carfter objetiv6 e

( universalmente vglido do conhecimento que produz. lo

C- Ora. tanto empiristas quando racionalistas buscam resolver de

( um modo ou de outro as descontinuidades culturais que se mantCm
i--.evidentes apes a rejeigao unfnime do co/zff/ztzum crono16gico evolu-
=.cionista. Contudo, se este 6 o contexts daquela procura por univer-

>salidades, terra sido maid adequado citar Durkheim, e nio L&vi-
t'Strauss, para ilustrar a tentativa francesa, pols Durkheim, tanto
\ quando Malinowski, 6 de fate mats contemporaneo dense contexts

C que o estruturalismo. Refletindo um pouch sobre ipso, vemos que ha
Cainda na [entativa durkheimiana de resolver as descontinuidades um
[certo rango evolucionista que pode justificar nossa opgao por Lfvi-

9 Palo. obviamente, do estruturalismo. Cf. Claude Levi-Strauss, Xnrropo/ogfa es

( rrur ra/. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro. 1975. Toremismo hole. Petr6polis.

Z Vozes. 1975 e Jnrrapologfa esr aura/ dais. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.

<. io Por via das dQvidas. Levi-Strauss tratou de extender essa coincid6ncia is coisas

C cm sic aos sentidos humanos polos.quads s5o aprccndidas. Cf. "Estruturalismo c
r- ecologia" , in O o/har dfs/a/zcfado, Lisboa. Edig6es 70, 1986

(
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Strauss. Refletindo um pouco mats, contudo, vemos que esse pr6pricjJ

tango evolucionista faz com que sc antccipcm, na okra de Durkheim,:)
algumas das conseqti&ncias inesperadas que as outras dual tentativas
podem ter em termos metodo16gicos. E essas conseqti6ncias cst£io-

relacionadas justamente com a reiteraQao do problema da incomuni-l

cabilidade concreta, a despeito da afirmaQao te6rica da possibilidztdcl
da comunicagao.

Refiro-me sobretudo a maneira pda qual Durkheim tornou
compatfveis suas pr6prias teses acerca da origem social das category

as do entendimento com a pretensao de oUetividade e validate uni
versal de que nio abriu mio para o conhecimento cientifico.ti Se-l)

gundo ele, com o progresso da divisio do trabalho a consci8ncia in-:l)

dividual se diferencia, deslacando se das formas coletivas de pensa-.)
menLO e dos modos de organizagao social que eslio em sua origem;)
ao mesmo tempo, as pr6prias categories do cntendimento se depuninl-)
daqueles conte6dos afetiVos de que estavam impregnadas por esse -l
mesma origem social, tornando-se de fato puros conceitos. Assim 61=
que, para Durkheim, os individuos, informados por tats conceitos,::
tornam-se finalmente aptos a tamar as pr6prias formas da consci6n-?

cia coletiva, e os pr6prios modos dc organizagfio social que estiio enl-'l

sua origem, coma objetos de um estudo objetivo e universalmentc-..J
vilido. Quaid sao, entao, as conseqti8ncias a que me refers anterior-:)
monte '? A maid imediata 6 o pressuposto bfsico segundo o qual o ci-:)
entista pods conhecer a realidade social, sabre a qual se debruQa.C)

muito melhor que os pr6prios sujeitos que a vivenciam. E isto por-:)

1 1 As id6ias de Durkheim aqua rcsumidas estio conlidas cm quatro obras fonda-(=)

rnentais: De la divi fon d# brava/I social. 7' ed., Paris. PUF, 1960. Hs rrgrai dol)
pzgroda socza£6gica, Sio Paulo, Companhia Editors Nacional, 1978, Hf forma.f n
e/emfnrares de vida rc/igiosa. S2o Paulo. EdiQ6cs Paulinas. 1 989 e. em colabora- -)
Gao com Marcel Mauss, "Algumas formas primitives de classiflcagao", in Jose AI ')
bertino Rodrigues (org.), Z)a/their, Colcgao Grandcs Cientistas Sociais, S£io -.x
Paulo. Atica. 1988. -/
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(. que estes sujeitos, quando tentam explicar a si mesmos ou ao cientis-

C [a o que fazem, o que sentem e o que pensam acerca das coisas, fa-

!.~zem-no sempre do interior de uma modalidade detemlinada de cons

Cci6ncia social da qual se destaca muito frouxamente sua pr6pria
Cconsci6ncia, o que impregna de afetividade as caregorias de seu pen
rsamento. lsto serf tanto mais verdade quanto mais simples seja, em

r' termos durkheimianos, a sociedade examinada, isto 6, quanto menos
; progressos tiver realizado a divisio do trabalho - e isto significa que
) sera particularmente verdade no campo dos estudos antropo16gicos
\- tradicionais, muito embora seja possivel encontrar exemplos dessa
(bela submissio a formal coletivas de pensamento em inQmeros gru-

(I pos no interior das pr6prias sociedades complexas. O resullado disco
( judo 6 uma ligao muito similes: nio se pods identiHlcar as raz6es das

Ccoisas sociais com as raz6es alegadas pelos sujeitos que as vivenci-
C am, mas se devs procure-las if olde, homo cientistas, sabemos de
r- antem2o que se encontram escondidas.
f- As tentativas de Malinowski e de Levi-Strauss no sentido de

/.- superar as descontinuidades culturais remanescentes da rejeigao ao
:.co/z///baum evolucionista n5o estiveram destinadas a esse contradit6-

''rio retorno a id&ia de evolugao, que foi necessfrio a Durkheim para
Yjustificar a validade universal do conhecimento socio16gico, justa-
\.-- mente porque aqueles autores nio compartilhavam com este Qltimo o
Cpressuposto segundo o qual a explicagao cientifica das coisas sociais

(:deveria ser procurada em outras coisas socials. Lembremo-nos da
i: inversio a que Levi-Strauss reconheceu ter submetido o objetivo de

CDurkheim: ao inv6s de dar continuidade ao projeto durkheimiano de

(]emonstrar a natureza social do simb61ico, Levi-Strauss preocupou-

(se antes em demonstrar a natureza simb61ica do social. lsto significa
{"que a pr6pria tese durkheimiana da origem social das categorias do

entendimento foi deslocada, em 1.,6vi-Strauss, pda tese da origem
simb61ica tanto das formas de consci&ncia coletiva quanto das formas
de organizagao social que as explicavam no esquema anterior. Ha,

(
(

2]
(

C
f



em Levi-Strauss, uma dimcnsio mats profunda na qual a cxplicaga(1)

6 procurada, e essa dimensio 6 justamente a dimensio da estruturr)
do espfrito humana, pensado em termos de caracter(sticas formais
inconscientes e universals, e nio em termos dos conte6dos particula-
res evidentes no nigel das diversas modalidades da consci6ncia cole-.

tiva. Argo semelhante porte ser ditz em relagao a Malinowski: coma

sabemos, as necessidades a que as instituig6es socials visam satista:

zer, e que constituem a explicagao dessas instituig6es em seu esque-

ma te6rico, sio necessidades humanas, bio16gicas, universais - e,

embora haja tamb6m refer6ncia em seu esquema a necessidades so-)
dais, o certo 6 que estas sgo nele derivadas do modo social pelo qua
os homers satisfazem suas necessidades bisicas universais.i2 Desde)
os .argo/zaa/czs, coma sabemos, inclina-se Malinowski para explica-j3

q:6es nico-socio16gicas, sendo j£ c61ebre o exemplo da explicagfio psi-'.)

co16gica que fornece nas pziginas dessa monogrania para a rnagia: )
depots de transcrever e descrever cuidadosamente as formulas c os-..)

procedimentos magicos observados em Trobriand, este autor de fhtoq
se exime de analisar os dados homo, digamos em termos durkheimi-j:
anon, elementos de consci&ncia coletiva ligados indiretamente a or-:Z
ganizagao social trobriandesa, referindo-se antes ao meds e a insegu--''f

ranga de indivfduos que enfrentam perigos em viagens precarias e:)
contatos sociais ambiguos. '3 :)

Af esb: se nio silo as diversas formas de organizagfio social

que explicam os diversos modes de pensar, entio nAo 6 precise apc-:)

lar para a id6ia de evolugfio a fits de livrar o pr6prio pensamento ci-ll)
entifico de uma provavel explicagio socio16gica e relativista de si:)
mesmo. Por outro lada, contudo, a pr6pria natureza das explicaQ6esl)
procuradas por Malinowskie 1.,6vi-Strauss acaba justificando por-)

i2 Bronislaw Malinowski. "A peoria funcional ', OP. cir. :)
3 Bronislaw. Malinowski, "A magma c o kula". in 4rgona&/as do /)acgico Oc;de/z- ,-\

tat, op. cit. J
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\- outras vias a pretensao de objetividade e de validade universal do
C conhecimento cientifico. De fate, se as raz6es das coisas sociais es-

C tio na natureza humana, deana-se ela por um conjunto de necessida-
( des basicas, bio16gicas ou psico16gicas, ou por uma estrutura in-

C conscience de pensamento, entio essay raz6es operam independente-

C monte do que se possa pensar conscientemente acerca delas, isto 6,

C sio raz6es objetivas; e, mats do que isso. sio raz6es tio apreensfveis

<l quanto as demais coisas da natureza, seja pda indugao, seja pda de
r.- dugan, into 6, numa palavra, pele conhecimento cientifico. E 6 af
,- que se encontra, a meu ver, a origem do problema da incomunicabi-
: lidade concreta a que me reniro, problema este que subsiste, coma ja

'' anirmei, mesmo quando se constr6i teoricamente o lugar da comunicabi-
\- lidade, construindo-se o vfnculo do universal - bio16gico, afetivo ou

cognitive - sabre a diversidade vivida. f que essas universalidades sio
( dadas coma concertos cientificos e, assam sends. o que se comunica 6
C tio somente o que este previsto a priori por dais concertos.

C De fate, com base em dais pressupostos, conhecer torna-se

C justamente relacionar o que se v6 e o que se ouve com aquilo que ja

C se babe, redescobrindo necessidades bfsicas ou oposig6es binirias

C por debaixo das muitas raz6es alegadas polos sujeitos que sao.
i,... alias, com base nesses mesmos pressupostos, meros objetos de in-
} vestigagao. A palavra f/zv'es/fgzzfao vem, alias, a calhar, pois 6 preci-
; so de fate que se coloque o sujeito sob uma esp6cie de suspeita: o
: que ele nos diz nio pods efetivamente ser levado a s&rio, nio tanto
t' porque se desconfia que monte para o cientista, mas principalmente
C porque se saba que desconhece as verdadeiras raz6es de suas prfticas

( socials, desconhecendo-shes o funds universal. O que o sqeito nos
( ' apresenta sio meras justificativas sociais para deus amos - tal coma o

( trobriand6s, que dizia presentear a esposa e o filho em retribuigao

<:, aos servigos sexuais que a primeira Ihe prestava. O cientista 6 quem

C saba procurar alhures, e no lugar certs. as verdadeiras raz6es das
(" prfticas sociais do sujeito - tal coma Malinowski, que conseguia

(
(
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perceber no olhar, no rosto, no corpo e nos gestos do trobriand&s aJ
expressio involuntfria de dodo o amor que um homem sense nalu-:)
ralmente por sua mulher e por scu filho, amor este que era a verde-:)

keira fazio dos presented e que em Trobriand carecia de legitimidade )
social.14 No registry estruturalista, de maneira semelhante, o que o:)

sujeito nos apresenta sio narrativas que 6 precise mortar em pedagos
mfnimos, misturf-los com pedagos cortados de outras narrativas e
agrupf-los de acordo com a 16gica das oposig6es binfrias para entiio

tornar explicita a estrutura que, subjacente a essas narrativas today,
sabiamos existir desde o inicio, conhecendo-the de antemio a pr6pria

configuragao . .i 5

Ora, que comunicag5o pode haver entre esse sujeito do co-
nhecimento e seu objeto? Que comunicagao porte haven entry um su

jeito que se limita a registrar o que o outdo Ihe diz para en] seguida:)
penetrar sozinho na fda coisificada do outro e descobrir por detrlis:l)
deja o que reaimente interessa conhecer? V6-se, assam, de que modo:)

o mon61ogo do outdo no campo imp6e coma cotnplemento necessa-:)

rio o mon61ogo do eu em casa - e coma, dessa maneira. os nohrcs:)
ideals relativistas que inspiram a atitude de aceitagao passive e in--l
conditional de tudo o que o outro nos diz face a f ace acabam por cn--l

gendrar tamb&m muito. pouch nobres atitudes cientificistas posterio-::
res Afinal, se nio se questiona o outro no campo, se nio se buscal:(
com isso alargar de alguma maneira a pr6pria compreensiio do que ol:f

outro nos diz, s6 se poderi de fate compreend6-1o da mancira parti :)
cular coma se o compreendia antes mesmo de estar com cle. lslol)
pode parecer nao-problematico se buscamlos na diferenQa entry:)
compreensao e explicaQao um argumento derradeiro em favor da:)
objetividade e da validade universal do conhecimento; contudo, para I)

4.Cf. o item 'purrs presentes" da "lista de prcsentes. pagamentos e transag6cs .:
..f;.i,:,:':l,.11;;: f scn, p"" '' 'ap '"--' ' ';: ''go";.r. :)
5 Ver. particularmentc, Claude Ifvi-Strauss, "A estrutura dos mites'. in .4nfropa-:)

{ogia esfrutura!, op. cit. , pp. 231.26S
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t- que isto n5o deja probjema, 6 preciso de fate pressupor que se posse
C chegar a uma explicagao verdadeira, into 6, independents de qual-
C auer compreensao pr6pria das coisas

( Assam 6 que o questionamento contemporaneo da pretensao

C de objetividade e de validade universal do conhecimento aparece
C' homo um pr6-requisite para a efetiva comunicagao entry o Eu e o
( Outro a que me refiro. Nos moldes em que vem sends feith esse
C questionamenlo, alias, a comunicagao enlre os pared da comunidade
;. cientffica ja ocupa o lugar que a relagao sujeito-objeto ocupava no

' nente nas pr6prias coisas ou emanando degas, o conhecimento. reco-

\.- nhece-se hole, resulta do fluxo interminfvel de argumentaggo e con-
\., tra-argumentagao que se desenvolve no interior das diversas comuni-

C dades cientificas com base em diversas tradiQdes de pensamenlo e
( linguagem que assam se constiluem e se transfomlam ao bongo da
C tempo. Nio se grata, portanto, de um conhecimento objetivo, no
( sentido de estar adaptado is coisas mesmas, embora a base intersub

C jetiva representada pda comunidade cientifica imponha reslrig6es ar

C gumenrativas ao subjetivismo. Do mesmo modo, nio se [rBta de um

C conhecimento universalmenle vglido, uma vez que s6 faz senlido nos
;l limites de dada uma dessas comunidades de argumentag5o e do panto
'' de vista de dada uma dessas tradig6es de pensamento e linguagem.t6
'- Contudo, esta nova representagao da ci6ncia sabre si mesma

\-- nio basta para que se estabelega a comunicagao entre o Eu e o Outro
L- a que me refiro, uma vez que ela pods perfeitamente conviver com a
(. alitude que ja vimos ser deliberadamente relativista. de um lada. e

C inadvertidamente cientificista, de outro. lsto 6, o diglogo entry os pa

C : 16 Cf. K-O Apec, 'Cientistica. hermenfutica y crftica de las ideolagias: Proycto de
una tcoria dc la cicncia desde la perspectiva gnoseoantropo16gica" , 'La comunidad

\.- de comunicaci6n coma presupuesto transcendental de las ciencias sociales' e 'EI a
(I priori de la comuidad de comunicaci6n y los fundamentos dc la utica '. in liz
f-vrans$ormacf6/z de fa.Bios(Wa. Madre, Taurus. 1985.
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)

res da comunidade cientifica, reconhecido como base do conheci-:<

[ro. desde que esse outro sega mantido na condigao de objelo da con )
versa que enseja o conhecimento e nio participe dela. E para quc)
esse outdo possa participar efetivamente dessa conversa 6 precise quc:)

estes pares superem nio apenas as representag6es tradicionais da ci )
6ncia sabre si mesma, mas tamb&m toda e qualquer iiogao rigida de
cultura com a qual possam vir a aprisiona-lo ao deixarem de recs
nhecer, para as tradig6es de pensamento e linguagem dele, o mesmo-
carfter hist6rico que Hinalmente reconhecem para as suas proprias

lsto merece uma argumentagao cuidadosa, uma vez que im-:)

plica uma tomada de posigao critica em relaQao a nog6es que sac:)
bgsicas em cada uma das dual [radig6es antropo16gicas cicadas ante-)

riormente e exemplificadas pdas refer6ncias a Malinowskie Levi
Strauss. Que me sega permitido, portanto, langar mio de uma meti-
fora nem um pouch original para expressar melhor o que tenho em
mente. Ao enfatizar o modo universal e inconsciente de operagao do,

gua, em sua legalidade formal e abstrata, enquanto que Malinowski
elegeria a fda, into 6, o modo concreto homo carla individuo faz uso:

da lingua para expressar sensag6es, emog6es, sentimentos e interes-

ses particulares. Ora, a fda pressup6e a I(ngua. Temos, entao, que,
pensadas assim metaforicamente, essas duas tradig6es nio se op6en.
uma a outra, antes complementam-se mutuamente. Assam 6 que tam

b6m os ingleses procuram por sistemas - muito embora estejanl
atentos ao carfter formale abstrato disses sistemas quando confron

ladas com as praticas sociais concretas, na anflise das quads buscanr '-
reconhecer o papal do individuo coma manipulador das pr6prias re--

)
)
)
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(I gras sistemfticas em proveito particular. Por outdo lada, 6 preciso
C, observar que, de qualquer maneira, regras sistemgticas passiveis de
C manipulagao individual nio podem ser tio inconscientes quando a le
r- galidade linguistica de 1...6vi-Strauss. E isto constitui de fato uma di-

ferenga importante entre os dois modelos explicativos da realidade,
;l cabendo ao modelo ing16s o m6rito de ser mais adequado a percep-
; gao do que se convencionou chamar a dinfmica da vida social. Esta-
' ria af, em germe, a nogao hist6rica de cultura que defendo neste
'L tCXt0?

( A resposta 6 negaliva e as diferengas profundas que existem

C entry a minha nogao de cultura, de um lada, e as id6ias conjuntas de

C sistema e de manipulagao individual de sistema, de outro, tornam-se
C evidences a partir da pr6pria explicitagao daquilo que entendo por ca-

C after hist6rico da cultura. De meu panto de vista, s6 se reconhece

( etetivamente esse cargter quando se parte do pressuposto de que,
r- tanto quanto n6s, os outros tamb6m sio livres de toda e qualquer

C delerminaQao mecanica, inclusive daquela que se poderia equivoca
; damente atribuir a cultura, uma vez que a pr6pria mediagao cultural
;l que se interp6e entre o sujeito e as determinag6es de outra natureza
'.. n:io opera mecanicamente, mas sim discursivamente, isto 6, com

L- base no convencimento que se fonda na argumentagao e na contra-
(- argumentagao.17 Conlinuando com a metifora, 6 coma se a 6nfase
(. tivesse que se deslocar nio s6 da lingua, mas da pr6pria fda, para

C localizar-se no que estou chamando de discurso, que deja se dife-
Crencia por ter coma pressuposto a comunicagao entre dois ou maid

s'" 17 Tcnho consci&ncia de estar sozinha ao proper que sejam generalizadas para a
C ..l-.., u .,';..;.l;.i.. .;.l;i,i; ;If.:i;l.I n : k;;;=ii;=.;n;;f
(' dos autores aqua citados polos provfveis equivocos de minha posigao. Ao largo do
4,. texts, eu mesma antecipei vfrios argumentos contr6rios a ela e tentei em seguida
I''- contra-argumentar dc modo a preservar sua validade rational. E claro, portanto
Cquc niQ sc grata da defesa intransigence de um dogma. {ralando-se antes de uma
r- tentative de tornar os pressupostos te6ricos coerentes com a atitude dia16gica pre-
'- conizada para o contato face a face com o outdo

(

C

27
(

C
r



falantes e nio a dimples expressao individual. Contudo, a incompa- :)

tibilidade entry estes trCs modelos & de faso maid profunda, uma vez )
que a pr6pria lingua, ou o proprio sistema de regras diante do qual :)

vida a se colocar o discurso no lugar da fda, sio questionados jus- )
tamente no carfter determinante que tradicionalmente se Ihes atribui. -l

E esse questionamento ocorre tanto porque se passa a atribuir a des,X
mesmos uma origem discursiva quando porque, nuh navel menos :<

abstrato, desloca-se simplesmente o interesse para o sentido que es- If'
sas pretensas determinag6es culturais adquirem a partir da mediagao -''
discursiva. considerada simultaneamente eficaz e variivel ao lingo :)

do tempo. :)
Em outras palavras, para ser considerada hist6rica, a meu :)

ver, uma nogao de cultura ha de forgosamente ter por base o pressu- :)

pasta segundo o quaID outro tem a mesma capacidade de distanciar- :)

se de si mesmo e de questionar as tradig6es estabelecidas que se agri- :)
bui tradicionalmente ao eu como sujeito do conhecimento. Ou me- -)
Ihor, hf de ter por base a id6ia de que os outros conversam entre si ,i
sabre as coisas tanto quanto n6s mesmos costumamos conversar - e .:.

que, tanto quanto n6s, os outros elaboram cotidianamente argumen-:
tos e contra-argumentos que levam nio apenas ao convencimento :.
recfproco acerca da validade racional das tradig6es compartilhadas, -J
mas tamb6m a atribuiQao inevitgvel de novos sentidos a essay trade :)

gees. que assim se modificam ao longo do tempo, sqa insensivel-)
ments, sqja de modo mats deliberado. :)

Ora, 6 sempre possivel associar a capacidade de autoconhe-:)

pimento e autocritica do Ocidente a experi6ncia hist6rica milenar de :)

contatos entre polos culturalmente diversos. experi6ncia etta que se:)
exacerbou no periodo pr6-moderns, com as chamadas brandes Des- -)
cobertas. E, com base nisso, 6 sempre possfvel considerar etnoc6n- i
trico que se atribua a esp6cie humana uma caracter(stica que uma ,q.
parte muito particular dela adquiriu historicamente e sob condig6es l:
muito detemlinadas. Contudo, nio serf tamb6m etnoc6ntrico imagi- :{

)
)

28

J
)



C nar que as outras parcelas da humanidade nunca tiveram uma experi-

C.} Qncia significativa de contato cultural ou nunca conseguiram alcan-
C gar, com base ncla, um minima grau de auto-relativizagao? Por ou
r- tro dado, as diferengas entre os ocidentais e os outros no que diz res-

/... peito a quantidade e a qualidade dos contatos culturais & hoje em dia
; tio irrelevance, gragas aos progressos inusitados dos meios globais
> de comunicagao, que se torna at6 extemporaneo colocar as coisas
'- dessa maneira. De qualquer modo, o mais importante 6 esclarecer

que a capacidade de reflexio que estou de fato atribuindo aquia na-

(I lureza humana 6 algo que prescinde do contato, deja ele relativista ou
(: nao, com as diferengas culturais. Ao fRIar na capacidade universal de

(. autodistanciamento e de questionamento das tradig6es culturais asta

C belecidas refiro-me simplesmente ao fate de que agpcssoas, em todd

C tempo e lugar, precisam ser convencidas, precisam ser ganhas para

( as vis6es de mundo tradicionais de sous povos. Esras vis6es de mun

C do, quando se perpetual. nio o fazem porque se imponham de
,- modo mecAnico e coercitivo, como a "coisa" durkheimiana, ou de

: modo mecAnico e inconsciente, coma a "coisa" estruturalista, mas

:l porque as pessoas produzem, com base nelas, argumentos temporari-

\"" amente incontestfveis. E s6 se perpetuam, na verdade, enquanto deja
C possivel produzi-los, modificando-se naturalmente ao lingo do [em-
C po. conforme vai se modificando a pr6pria natureza dos argumentos

Ccom os quads as pessoas se esforgam por sustent:i-las em dada mo
\.., menlo

(I Na verdade, a defesa de uma tal nogao hist6rica de cultura,

C embora se faga com base na crftica a nog6es antropo16gicas mats
C tradicionais, guarda coer4ncia em relagao ao projeto original da dis-
r- ciplina: de fate, nio deixa de ser contradit6rio que, depois de haver
1.- combatido os determinismos raciais, geogrfHicos e econ6micos, entre

,.outros, a pr6pria antropologia tenha chegado algumas vezes a atribu-
: it a cultura um poder de determinagao semelhante, coisificando-a e
'- coisificando os sujeitos que seriam seu objeto. Por outro lada, 6 com
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base numa tal noQao hist6rica de cultura que se lorna possivel Hind- I)

monte reconhecer o outro coma interlocutor legitimo do dialogs que :)

engendra o conhecimento. Em outras palavras, & com este sujeito li-:)
berado de lada e qualquer determinagao mec&nica que se Lorna pos- )

sivel conversar. De fate, com base nesses pressupostos, nio cape:)
mais o temor equivocado de desestruturar-the o esquema mental com -)
interveng6es etnoc6ntricas, uma vez que, caso haja algo parecidol\
com um esquema em sua cabega, ele com certeza sabers contra- ar-l;
gumentar satisfatoriamente em seu favor. E, por outro lada, nin-l:
guam chegarf a'conhecer efetivamente esse sujeito se nio o forgar a ./
argumentagao, uma vez que conhec6-1o nio significa conhecer o es- J

quema mental inconsciente que informa sua fda, mas sim conhecer a )

narrativa que corlcretamente di sentido a sua vida, is coisas que faz:)
e is coisas nas quaid acredita. :)

Esta narrativa sempre implica um esforgo deliberado do in :)

dividuo no sentido de tornar coerente uma s6rie enomle de dados,:)
tanto internos quando externos a ele mesmo, mediante a atribuigao de)
significados determinados a esses dados. Mas este esforgo 6 facilita--l
do justamente pelo fato de que cada indivfduo, partilhando de uma-\
determinada tradigao cultural, pode produzir sua narrativa com basel:.
em argumentos elaborados ao bongo de um tempo muito mais longo
que o seu e com uma abrang6ncia intersubjetiva muito maier do que,:.''
Ihe permitiriam seus contatos sociais concretos. E & esta realizagao-J
coletiva no campo da argumentagio - e, portanto, no campo do pen-

samento e da linguagem que Gabe sobreludo ao anlrop61ogo conhe-:)

cer, uma vez que 6 nela que se encontra instalado o sentido que as:)
pessoas atribuem ao que fazem, sends que 6 nesse sentido que se en-:)

contram as raz6es efetivas dos diversos curses de aWaD tomados. I)

Assam 6 que. com base em uma tal nogao hist6rica de cultu-:)
ra, podemos at& conceber que haja esquemas mentais, necessidades--\
basicas, impulses, genes, climax, modes de produg5o e outras tantas

coisas puja exist6ncia em si limita de alguma maneira a liberdade

)
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humalla, desde que esta liberdade sega recolocada mediante o pressu-

posto dc que, para influenciarcm os homens, 6 prcciso que estas coi-

sas cxistam para des. E existir para os homens signitica adquirir um
scntido dcterminado no interior de uma carta tradigao de argumenta-
Qiio, into 6, de pensamento e de linguagem. E 6 este sentido determi-

nado, e nio as coisas em si, o que explica em 61tima instAncia o que
)s homens fazem diante das coisas, isto 6, que caminhos alternativos
decidem trilhar com base em diferentes modos de interprets-las.

VI

Fla, sem d6vida, mediag6es nao-discursivas, tais como, por

cxemplo, o dinheiro e o poder, cujos efeitos distorcivos sobre a co-
municagfio impedem o curse normal da argumentaq:ao e da contra-
tirgumentagao que constituem o dialogs democrftico.18 E 6 preciso

que eu me disponha a argumentar novamente, tendo agora em vista

essas mediag6es, sob pena de parecer idealista. De fate, o reconhe-
cimento da exist&ncia de mediag6es nio-discursivas parece impor a

revisiio de peso menos alois pontos do que eu vinha dizendo antes

Em primeiro lugar, parece impor que se construa das culturas dos
outros um modelo mats realista, uma vez que o consenso temporfrio
que sustentam acerca das coisas nio necessariamente foi obtido me-
cliante a argumentagao livre e igualitfria, sendo possivel pensar que
muitas vezes o tenha fido mediante a forge oriunda da desigualdade

econ6mica e politica existente entre os interlocutores. Em segundo

lugar, o reconhecimento da exist6ncia de mediag6es nio- discursivas

parece impor que se prolete do pr6prio encontro etnografico uma
imagem menos idcalizada, uma vez que entre os antrop61ogos e os

B Cf. J. llabermas, "A prctensao de universalidadc da hcrmcnCutica", in Dia/P/fca
e /zernle/z?u/fca, Porto Alegre, LPM. 1987. pp. 26-72.
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sujeitos que sio seu objelo de estudo pode haver, al&m da diferenga)
cultural que, coma limos, Lorna-se carla vez mats sunil, uma debi-:)
gualdade social que porte ser em alguns castes bastante accntuada, o:)

que implica em distorgao da comunicagao e impede o esclarecimento)

reciproco atrav6s do dialogo. )
E a refer6ncia ao papel representado pdas mediag6es nao--..I

discursivas o que permite a teoria cr(tica de Habermas, embora cir-"'n
cunscrita ao paradigma da comunicagao, diferenciar-se das aborda-j=

gees culturais como lugar de consenso.i9 Em outro momento e em-/
outdo lugar,20 utilizei-me dessa mesma refer6ncia ao papal represen-:)
Lada pdas mediag6es nio discursivas para defender a atualizagao:)
hemlendutica geertziana em antropologia dos ataques a ela dirigidosl)

pelos e/:4a/zrs rerrfb/es do autor, os chamados antrop61ogos p6s )
modernos. Parecia-me entio que, em comparagao com o que eula)

considerava ser a atualizagao hermen6utica ing6nua destes Qltimos,,

Geertz estivesse muito mais pr6ximo de Habermas e do reconheci-,-)

menlo das distorg6es introduzidas pdas desigualdades na comunica-,

Qao entre o Eu e o Outro - particularmente ao defender, contra a:;
possibilidade de co-autoria do texts etnografico cogitada pecos ou.'
tros, a tese de sua autoria antropo16gica inarredfvel. Velo-me agora

de certa maneira obrigada, portanto, a argumentar contra os pr(1)prion.'''

argumentos de que eu mesma lancei mio nesse trabalho anterior - e,.-.;

para faze-1o a contento, vou comegar tentando tornar explicito o queJ
hole me causa estranheza nesse modo anterior de ver as coisas.

)

)

9 0 maior rcpresentante dessas abordagens 6 H. G. Gadamer. Para uma compara
gao entry Gadamer e l-labermas, cf. Paul Ricoeur, "Critica das ideologias", in //z
rerpre/aldo e idea/ogle. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977, pp. 99-146
20 '"O problema hermen8utico na antropologia" , trabalho apresentado ao professor
Roberto Cardoso de Oliveira para avaliagao do desempenho no curso de mesm(
titulo. por ele ministrado no Doutorado cm CiCncias Sociais da Unicam,p no pri
mciro scmestre dc 199 1
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C Como if ticou clara, n5o sc grata de ncgar a possibilidadc de

Cquc inctliaQ6cs nio discursivas sc intcrponhan] cntre os intcrlocuto

C rcs, sc.i:t no interior dc uma mcsmz} tradiQao cultural, deja na situagao
C dc intcraqio cnlrc o antrop61ogo e os sujeilos quc sgo scu (}bjcto dc
r- cstudo. Naga-lo syria de cato negar o 6bvio, uma vez que at6 mesmo

/.. no fiinbito das pr6prias comunidades cientificas de argumentagao,
; idcalmcnte livres e democrfticas, podemos muitas vezes nos surpre-

: cider com o que se convencionou chamar "argumentos de autorida-
\-" dc".2i De um modo mais gerd, alias, poderfamos considerar que (\
1"- que chamamos ideologia constitui um exemplo tipico do efeito que
( )essay nlediag6es n5o discursivas produzem no campo do simb61ico

C sends especifico Ucla. enquanto rnodalidade de pensamento e lingua
C gem compromctida com a manutenQao ou a conquista do podcr, o
C c irfter sistemftico quc venho de problematizar para a cultura. Con
C judo, mesmo quando pensamos em termos de sistemas ideo16gicos e

C ngo culturais, parece estranho pressupor Ihes qual(Ner eficfcia auto

C matica, principalmente quando os comparamos aos sistemas politicos
,-c econ6micos. Estes 61timos, a meu ver, tamb6m s6 alcanQaram sua

; sistematicidade porque certas atividades sociais foram retiradas do
:. contexts discursivo da cultura, o que ocorreu historicamente em
\' certas sociedades concretas e nfio constitui resultado nem de uma ne

C cessidadc teleol(leica, noIR de uma rcsist&ncia natural de this ativida

C..tcs ao significado. De qualquer nlaneira, parece que suit eticficia.
C u.na vez inslalados, 6 maid automitica que a eficicia dos sistemas

C idco16gicos, e ipso num duplo senlido: por um lada, parece mats
C tgcil impor a pr6pria subordinaQ:io econ6mica e politica que impor a$

C id6ias quc a legitimam. uma vcz que 6 possivel deixar um homem
f'""scm altcrnativa material a essa subordinagao, enquanto que nem

C 'ncsmo tl Dials radical das desapropriag6es maleriais pode deixi-la
r-sem :t possibilidade de elaborar id6ias altcrnativas, desde que nico Ihc

\'- 2i ('l. B. Labour, S(ie/zce f/i ac/lo/z, Open University Press, 1987

C
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roube inteiramente a possibilidade de manger interagao e de comuni )

car-se com outros homens; por outro lada, e em decorr6ncia disco,:)

os sistemas ideo16gicos nio t6m outro modo de se reproduzir efeti :)
vamente nas consci6ncias individuals que nio deja o convencimentcl

que se obt6m mediante a produgao de argumentos melhores que
aqueles produzidos por dada uma delas no contexto de sua interagaol

reciproca e das relag6es de comunicaQlo que estabelecem entry si

Em outras palavras, a submissio econ6mica e polftica, que tem mei-'
os de impor-se por si mesma, pode obrigar que sejam calados os ar.-'l

gumentos contrfrios aqueles que a legitimam, mas nio pode impedii

que sejam formulados no contexto das interag6es pessoais que cob.
dianamente elaboram vis6es alternativas de mundi ou, polo ments.:)
modos alternatives de interpretar a pr6pria ideologia. :)

Suponhamos, contudo, que a eficgcia mecfnica das ideologiaf)
sega, de fato, uma questao dependente do grau efetivo de submissa('")
econ6mica e politica. Com base nessa suposigio, & de se esperar que-\
quanto mais mecanicamente se reproduza uma determinada visio de

mundo, menor deja a capacidade do individuo de argumentar em fa{

vor dela, uma vez que ele mesmo nio teri sido convencido argumen-l,:
tativamente de sua validade rational. E de se esperar tamb6m quel
seja dificil estabelecer com este sujeito oprimido um diflogo mutua--

mente esclarecedor a respeito das condig6es sociais de sua exist6ncia
e dos significados ideologicamente atribuidos a suas praticas sociais)

concretas. Ora, nio me parece haver outra maneira de provocai:)
condig6es adequadas a esse diflogo a nio ser dialogando, isle 6,:)

propondo o enquadramento discursivo das coisas dadas mediante c:)
proprio queslionamenlo de seu sentido corrente. Temps. assim, que:)
o reconhecimento da exist6ncia de medial:6es nio-discursivas na-\
constituigao das tradig6es culturais do outro, mesmo quando vem a

contradizer o pressuposto acerca da discursividade universal, acaba;

fornecendo novos argumentos em favor da intervengao verbal do an-l:

)
)
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C [rop61ogo, argumentos estes que encontram sentido no proprio ideal
C cmancipador que informa a critica habcrmasiana

C Contudo, o outro problema colorado polo reconhecimenlo da

Cexislencia de mediag6es nio-discursivas abstantes da comunicagao

C diz rcspeito justamente a possibilidade de que o pr6prio dialogs entry
f.-o liu e o Outro, isto 6, entre os antrop61ogos e os sujeitos que sio
f.--seu oUeto de estudo, seja distorcido por das. E precise, entao, que
:retlitamos um pouch sabre isso, de modo a separar o que permanece
yai homo problematico daquilo que pods ser maid facilmente descar
1"lada pda critica. Se houver af, por exemplo, o pressuposto de que o
Cantrop61ogo sempre ocupa uma posigio de poder em relagao aos su

Cjeitos que sio seu objeto de estudo. serf precise definir, em primeiro
Clugar, que posigao de poder 6 essa que se este universalizando como
Csendo inerente a pratica antropo16gica. Se elsa posigao 6 definida

;om base no pr6prio ato de tomar sujeitos coma objetos, entio hg a(
realmente um problema que permanece, embora nio sega problema

respecifico da antropologia, mas sim gerd para as ci6ncias humanas,
e voltareia ele mais adiante. Ao contrgrio, se essa posigao de poder
.se define em termos sociais mais amplos, afirmf-la inerente a prftica

antropo16gica lorna-se um equfvoco, que bem poderia decorrer do
t"c61ebre sentimento de culpa que os praticantes de nossa disciplina

herdaram de sua origem colonial. Se o antrop61ogo ocupa ou nio

('uma posigao de poder, definida em termos sociais mais amplos, em
relagao aos sujeitos entre os quais pesquisa, 6; argo a ser analisado

C3m carla situagao concreta. E o sentimento de culpa, se 6 extempora-

C.aeo nos pr6prios contextos das chamadas "antropologias centrais" ,22

C:orna se completamente fora de lugar entre n6s, que vivemos aquela
;ituag5o hist6rica original na condigao de outros e nio de eus. Certo

C= que aqueles de n6s que nos tornamos antrop61ogos terminamos por

C
C

(22 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira. "Por un\a einografia das antropologias perif6
;.ricks" , in Sabre o pensamenro a/zrropo/6gico. Tempo Brasileiro. 1 988
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incorporar um olhar estrangeiro, qual scja, o olhar deste outro que €)
a pr6pria disciplina, sabre n6s mesmos, ou sabre a multiplicidade de:l)

eus que nos constituem. Mas isto tem a ver de fate com o problems:)

de tamar sujeitos, agora n6s mesmos, homo objetos, problema este)
que coma vimos 6 gerd para as ci8ncias humanas e nada tem a ver)
com qualquer posigao colonizadora ou colonizada do antrop61ogo
tendo memos ainda a ver com qualquer outra posigao de poder defi;
nida em termos sociais mais amplos e atribuida a ele de modo unis
versal

Se qualquer afirmagao acerca de uma tal posigao de poder d&

antrop61ogo s6 pode ser feita com base na anglise de dada caso con--
credo, gostaria de fazer refer6ncia a duas situag6es bastante represen-
[ativas do fazed antropo16gico no Brasil para dar prosseguimentojl)
com base nelas, is reflex6es acerca das conseqti6ncias praticas do re:l)
conhecimento da exist6ncia de mediag6es nio-discursivas obstantef

da comunicagao enlre o Eu e o Outro. Refiro-me, por um lada, ?:)
situagao do etn61ogo brasileiro que realiza suas pesquisas entre gru--")
pos remanescentes dos milhares de povos indfgenas que foram redu

zidos a poucas dezenas pele avango da sociedade nacional sabre seu1ll;

territ6rios. Refiro-me, por outro lada, a situagao dos antrop61ogosl.
brasileiros "urbanos", que se dedicam a estudar um sem n6mero de:r

quest6es te6ricas e empiricas em meio a populag6es pobres das ped-'l
ferias das grander cidades do Pals. Ora, os eln61ogos s6 estario ocu--)
pando uma posigao de poder em relagao aos grupos indfgenas se vie.

rem a representar, junta deles, os interesses econ6micos e political)
hegem6nicos na sociedade nacional, into 6, se efetivamente estiveren:)

a servigo do Capital ou do Estado. Coma 6 sabido, a grande maiorii:)

dos eln61ogos brasileiros nio se enconlra nessa situagao. mas numb:)
que 6 de certa forma exatamente oposta a essa, isto 6, encontram-se ')

por um lado, sem verbas que financiem suas pesquisas e sem autori--\
zagat para entrar em contato com os grupos indigenas, e, por outro

com intengao deliberada de defender a legitimidade das demanda$<

)
)

)

l

36
)
)



('i©fgenas relativ.as a posse da terra e a autonomia. Por outro dado. a

C7r(5pria $ perioridade social do etn61ogo brasileiro ern rclaQao ao
ndigcna brztsileiro, evidente quando o contexto 6 a sociedade nacio-

f...teal, node ser relativizada nos contextos culturais inclfgenas menos
'ocrillcados dos atributos e dos sentidos maid abrangentes dessa supe-

!ioridade. Ao ser colocada a servigo (ios pr6prios interesses indfge-
x'has, entfio, essa superioridade social do antrop61ogo de cato se sobre-

\-relativiza, na medina em que 6 justamente o melhor preparo do an
rop61ogo para atuar politicamente no contexts nacional, decorrente

CJc sua maior qualificagao para argumentar com base na linguagem ai

Clegem6nica, o que o lorna mats apto para amir homo porta-voz das
Clemandas indigenas e coma vefculo de dentincia das atrocidades dc

C lue diversos grupos continuam sends vitimas
Algo diferente ocorre no que se revere aos antrop61ogos brasi-

.ieiros que realizam suas pesquisas em meio a grupos sociais que se
lefinem como outros em relagao a des justamente em razfio do aces-

Bo diferenciado aos recursos econ6micos e politicos e is formal mats
ulnstitucionalizadas de saber.23 De fato, em cason como estes desapa-

rece a diferenQa cultural que, como vimos, porte relativizar, em al-
guns contextos indigenas, a superioridade social do etn61ogo. De
.qualquer maneira, vale a pena atentarmos para algumas situag6es es-

(..,)ecificas nas quais a pr6pria superioridade social do antrop61ogo

Curbano" pods ser por outras viag relativizada, ainda que deja para
C oncluirmos depois que tais exceQ6es s6 servem para confirmar a re

C'3 Para uma descrigao eloqacnle c uma rellexio cxtrernanlcnle lucida acerca dos
roblcmas colocados por cssa desigualdade social, vcr Alba Zaluar, '0 antrol)(Slo

BO c os pobres: Uma introdugao mctodo16gica c atctiva", in ,4 mdqzzf/za e a repo/
a. Sio Paulo, Brasiliense, 1985. Este texts me cncanta e 6 da comparagao entry

Clc c outros textos. tamb6m escritos coma introdug6es a pcsquisas dcssc gCncro
nas silcnciosos sobre esse problema, que nance a maior parte das rcllcx6cs (luc sc

x-cncontram rcgistradas ncsta parte do mcu tcxto

C
C
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Uma dessas situag6es especificas poderia ser a situagao im?)

ginaria de um antrop61ogo que, snzinho, desconhecido e desarmad(:)

[ivesse subido o Morro dos Prazeres, em Santa Tereza, para pesqut)
sar, digamos, as representag6es dos moradores de favelas carioca\
sobre a cidade do Rio de Janeiro, e isso no dia exato em que explo:
diram os conflitos entre quadrilhas de traficantes de dr6gas pelli''
controls do local. De que Ihe valeria, nesse contexts, a superioridad!
social em relagao a populagao favelada - e, talvez, em relagao ao-
pr6prios traficantes? Melhor dizendo, quem, efetivamente, ocuparii:.)
nessa situagao especifica, uma posigao de poder? Com certeza ni
serra o antrop61ogo - que, ao contrario, estaria concretamente ta:)

fragilizado quando, por exemplo, o missionfrio interpretado por Je:)
remy Irons no films 4 JUlssdo, de Roland Joffe. Esse missionirio )
tamb6m sozinho, desconhecido e armada apenas de uma tlauta-doc:)

aparece logo no inicio do filme subindo uma enorme cachoeir:\
para it ao encontro de um grupo de indies hostis, que, ao v&-lol:
imediatamente apontam flechas em sua diregao e parecem quere11:

mata-lo, mas depois recuam, aparentemente encantados pelos soDs-

melodiosos que ele sabe produzir com seu instruments. Ments ro
mfnticos que os fndios guaranis, os traficantes de drogas de Santa)
Tereza com certeza nio recuariam dos tiroteios em razio da presengl)

de rests nada encantadora para des do antrop61ogo, o que lorna :)
situagao dente ainda mais complicada que a do missionfrio do filmo
De fate, o mats provavel& que eases traficantes sequer tivesser:)

pemlitido que ele subisse o morro, e que, casa ele [ivesse lograd:)
faze-1o furtivamente, acabasse saindo de la mono. )

Ora, etta situagao imaginaria em que a superioridade soda\
do antrop61ogo "urbane" pode ser relativizada & justamente uma sil;
tuagao tornada possilvel pda exist8ncia de um poder paralelo que, as<
sociado ao trffico de entorpecentes e de armas, tem se instalado en!

)
)

)
)
)
)
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Cmuitos bairros das perifcrias das grander cidades brasileiras.24 Assam

Csendo, quando imaginamos esta siluagao-limits, lorna-se mais clara
oara n6s o paper importante que a superioridade social do antrop61o-
go desempenha nas situag6es mais corriqueiras de pesquisa em bair-
Iros de periferia nos quais n5o se encontra instalado esse poder para-

llels. De rata, & a aus&ncia de uma militia transgressora que feche a
,fhvela ou o bairro pobre a entrada de estranhos o que libera a passa-
'gem para o antrop61ogo que ababa se atrevendo a entrar nas pr6prias

.=asas das pessoas, a ouvir suas conversas, a tamar parte nas festinhas

hmiliares e nos festejos comunitfrios, enHim, a imiscuir-se na vida
{'lifria dessas populag6es coma se fosse Malinowski entry os trobri-

<.}ndeses. E 6 a superioridade social do antrop61ogo em relagao a er-
as populag6es o que explica que obtenha delay o consentimento para

gir dessa fomla. Qualquer dQvida a esse respeito, alias, cai por ter-

a quando imaginamos uma outra situagao-limite e nos posicionamos
iliante dela sem qualquer hipocrisia: de verdade, qual de n6s concor-

'dada em partilhar o proprio cotidiano, ainda que temporariamente,

.com um desconhecido que, mal vestido e hesitante, batesse a nossa

porta dizendo, em p6ssimo portuguas, que fazia uma pesquisa sabre
is hfbitos de consumo da classe media, digamos, para a igreja pen-

;3costal de que era militante?

C
C

'4 Com base em sua experi6ncia pessoal de pesquisa com quadrilhas cariocas, Alba
Zaluar brindou-nos mais recentemente com Idcidas reflex6es sabre o relativismo

.ultural na cidade. as quais me foram apresentadas por Emilia Pietrafesa de Godoi

C)6s a leitura de uma c6pia original dente meu [exto. Nas reflex6es de Alba, jul
gpei encontrar album apoio para o que eu ja chamara de discursividade e historici-
#ade da cultura, Ao mesma tempo, por6m, senn que Alba pods vir a encontrar nas

.inhas pr6prias reflex6es um exemplo do que ela chama de "cegucira quanto a
mbiva16ncia da natureza humana" . De fato, talvez por pesquisar entre sulcitos

)jlais "respeitfveis", eu nlo pared um s6 minuto para pensar. por exemplo. na pos-
bilidade de ser efetiva e maldosamente ludibriada por meus interlocutores, com o
ie a responsabilidade pda distorgao na comunicaQao vida a ser deles e nio mi-

-ha. Cf. Alba Zaluar. "Relativismo cultural na cidade?", Colegao /)Hmefru Ver.
.f o, oo 39, Campinas, IFCH-Unicamp, 1991
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Ha argo, sem d6vida, na figura, na atitude e no discurso dr:l)

antrop61ogo, que revela aos pobres sua superioridade social e que o:.)
leva a aceitar sua presenga atrevida. Talvez se encantem, como o '\:

fndios guaranis que, segundo Jof'f4, foram enfeitigados pda flauta dd
missionfrio. Talvez calculem que aquela presenga atrevida poderg-

trazer-)hes algum beneficio, como os trobriandeses que, segundo:
Malinowski, interessavam-se sobretudo pelo sumo que ele podia for:
necer. Mas isto judo & tio obstante da comunicagao que a primeira

provid6ncia do antrop61ogo que trabalha entre os pobres deve se.-
sempre o desencantamento deles e a explicitagao da pr6pria incapa
cidade de satisfazer-lhes demandas materiais normalmente mutt:l)
mats urgentes que um pouco de sumo.2s lsto 6, devs ser semprl)

desmistinlcar-se, falando aberta e francamente sobre si mesmo, ii ':)
clusive e de modo particular sobre as pr6prias marcas de superiorl-
dade social ostentadas que, faso contrario, operarao como mediag6esb
nio-discursivas

Seria certamente ing6nuo considerar que, reconhecendo a de;l

sigualdade social existente e conversando a respeito dela, pud6ssql

mos fazer com que desaparecesse ou deixasse de exercer seus efeito!
distorcivos sobre a comunicagao. Por outro dado, seria dcveras me-

canicista considerar que esses efeitos sejam sempre os mesmos, este..

james ou nico consciences deles, conversemos ou nio a seu respeitc)
De fate, ao falar aberta e francamente com os pobres acerca de :)

mesmo e ao permitir que estes tamb6m o fagam, o antrop61ogo pocrl)

estar ensejando uma oportunidade para a superagao das apar6ncif '
reciprocamente esteriotipadas de superioridade e inferioridade sod?l
e o aparecimento em cena das pessoas concretas que, coma tais, po
dem vir a se conhecer umas is outras e trocar id6ias e impress6eKI

acerca de judo, inclusive acerca da pr6pria desigualdade social quq

)
)

25 Cf. Alba Zaluar,
afetiva", op. cfr.

'0 antrop61ogo e os pobres: Uma introdugao metodo16gica{
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as transcends. Em outras palavras, pode estar promovendo justamen-

te o enquadramento discursivo das coisas dadas - as quais, quando
nio tematizadas, falam por si mesmas e atrapalham muito maid a
sonversa entry as pessoas. E 6 este enquadramento discursivo da su-

perioridade social o que pode terminar por relativizf-la minimamen-

:e, nestes contextos de pesquisa que sio de fato constituidos com

.base nela. E ele que substitui, de fate, nesses conlextos, aquela dire
enga cultural que, em contextos indigenas bem diferenciados, garan-

(e aos etn61ogos o si16ncio relative de seus signos de prestigio social

(}u o enquadramento discursivo realmente altemativo delis

C: Renta uma razio pda qual, tanto nos contextos indigenas
:ulturalmente diferenciados quanto nesses contextos concretos de in-
'eragao e intercomunicagao de que acabo de falar, continuari se es-
labelecendo de qualquer modo uma desigualdade cujo questionamen-

lto parece ser pensado como impossivel pda maior parte dos que se
bcupam das ci6ncias humanas - e eu me rehire aquia desigualdade

yue se instituia partir do proprio gesto bfsico de tamar sujeitos

homo objetos.26 Tomb-los homo objetos signiHica aqui negar-shes

(

<

'iS Roberto Cardoso de Oliveira e Sergio Paulo Rouanet chegam a discutir esse
broblema em interessantissima troca de id6ias sabre a utica discursiva de Habermas

Apel e suas conseqti6ncias para a questao do relativismo em antropologia. Para
ouanet, a assimetria estabelecida entre sujeito e objeto de conhecimento impede

':-ue se atribua a sua interagao um car4ter realmente discursivo, cunhando a expres-
IPAD "quaid-df caxsfvo " para qualinic4-la. Com isso concorda Roberto Cardoso de

'liveira. para quem com certeza parecer6 muito radical, e muito f aol, o modo
')mo acabei contomando esse problema neste texto. propondo simplesmente que

se abu mio da assimetria. De qualquer maneira, 6 uma pena que eu s6 tenha lido
dais Qltimos textos desse debate depots de ja haver escrito o meu, pols, versan-

) sabre o mesmo tema e refletindo toda a clareza e a profundidade peculiares a
'eus autores, teriam contribufdo para tomb-lo melhor. Agradego a Emilia Pietrafe-
.a de Caddie Maria Sully Kofes por me haverem apresentado essen texton ap6s a

.aura que fizeram de uma c6pia original do meu. Cf. Roberto Cardoso de Oliver
O saber, a utica e a agro social " , in Manzzscdro; Revfsra /n/ernaclo/za/ de .lq/o.

€cPa, volume Xlll, no 2, outubro de 1990; Sergio Paulo Rouanet, 'utica e antro-
.)logia", in fs/udos .4va/zfados. volume 4. Do 10, setembro/dezembro de 1990 e

( 4]
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participagao na produgao do conhecimento, que s6 6 de fato resultant
te da interagao recfproca do Eu com o Outro quando amboy sio re
conhecidos homo sujeitos. Tami-los como objetos 6 uma atitude qual

pode coexistir perfeitamente com a militincia politica em seu favor e.
com a mais aberta e franca discussio acerca das mediag6es nao:l
discursivas nos momentos concretos da interagao. E, contudo, as-

sumir o papel de sujeito exclusivo do conhecimento, relegando
outro a condigao de seu objeto, nio deixa de significar a transforms.
gao do pr6prio conhecimento numa mediagao dessa natureza. Dll)
fate, se fazer antropologia - por exemplo, para nio falar nas dema
ci6ncias do homem - quer dizer falar sobre os outros numa lingua..D

gem antropo16gica, ou se, aqu6m at& mesmo dessa primeira limits'
gao relativista de nosso pr6prio saber disciplinar, quer dizer pura ''-
simplesmente analisf-los em sua ess&ncia mais oculta, entio ha iB
verdade um conteQdo pr6-detemlinado do conhecimento antropo16gQ
co, conteGdo este representado ora por estruturas simb61icas, ora p(f
sistemas socials, ora por outra coisa qualquer que os antrop61ogo11

saibam de antemio existir. Em outras palavras, ha um modo de crr
quadrar conceitualmente a realidade que & apriorfstico em relagao a
pr6prio encontro etnogrgfico e que nio se modifica substancialmenL-J

depois dele justamente porque nio & aberto a discussio com os otl)
Eros sujeitos quando estes sio tomados coma objetos. 'D

Ora, o conhecimento efetivamente resultante dessa discuss?:>
aberta das pr6prias interpretag6es antropo16gicas nio pode ser el--
mesmo considerado antropo16gico, seja quando associamos a antro-

pologia a uma ou outra teoria pretensamente reveladora da ess6nciil
oculta dos outros, seja quando a associamos a uma linguagem parte
cular. lsto pode fazer com que muitos de n6s nos sintamos tentados X

)
)

Roberto Cardoso de Oliveira, "Etnicidad y las posibilidades de la utica planetaria:K
In Antropol6gicas - Revista de Di:j&si6n del Instituto de Itwestigacioltes Antroptl
/6glca, Ro 8, outubro de 1993.
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( recuar para posig6es maid tradicionais no que diz respeito a relagao

(lsqeito-objeto, a fim de resguardar justamente as peculiaridades te6
(.rivas da antropologia e a linguagem particular em que t&m se expres

sada. Nio 6 o meu casa. Ao contr6rio, acredito que praticar a inter-
lagao efetiva e a comunicagio livre e igualitaria com os sujeitos entre
.os quaid realizamos nossas pesquisas, buscando alcangar com base

nessa interagao e nessa comunicagio um conhecimento ampliado do
equal nio temos a pretensao de ser os sujeitos exclusives, pode vir a

-se tornar nossa marca registrada e nossa diferenga em relagao is de-

.Dais ci&ncias humanas, para al&m de qualquer teoria e de qualquer
inguagem especificas

C: Afinal , durante muito tempo a antropologia esteve associada

(I'l um m6todo cujo objetivo explicito sempre foio de resgatar o panto

('ie vista dos outros sabre si mesmos. E o que venho de defender aqui

(lao pasha, no funds, de uma radicalizagao desse encontro ctnografi
:o tradicionalmente preconizado pda nossa disciplina. Uma radicali-

''=agao que se tornou agora possivel justamente em razio da superagao

dos limites epistemo16gicos que impediram durante muito tempo que
D ponto de vista dos outros sobre si mesmos fosse efetivamente leva-

do a s6rio por n6s

(
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