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Insatisfeitos com a abordagem da ecologia cultural, alguns estudiosos
que realizam pesquisas de campo decidiram buscar metodologias, tecnicas de
coleta de dados e instrumentos analiticos malS'Satisfat6rlos. Essa nova abor-
J;gem de ~9.uisa sofreu grande int1~encia d;-~~ologia ger~l ~~-bI;logica.
DeSde'a6poca d~;-m que Q campo da ecologia biologica v~m aprimorando
o seu conteudo teorico, e muitos dos seus conceitos podem ser agora aplicados
a estudos das rela90es homem/lllibitat. 0 eshJdo ecologico, no seu 's"'entido'mais
amplo, aplica-se it rela9ao dihatiiica'entre componentes vivos e nao vivos de
um sistema ecologico. Para alguns cientistas, 0 conceito de ecossistema
proporciona uma estrutura conceitual mais satisfat6ria do que a equa9ao
comportamentojestrutura social enfati'zada por Steward. Ao se estudar as
popula9oes ll.umana~ como_parte do ecossistema, deve-se prestar aten9ao Ii
adaptabilidade humana - seja ela fisiologica, cultural ou comportamentai. A
estrategia de pesquisaadotada pela antropologia ecol6gica consiste em estudar
uma ampla varia9ao de respostas humanas aos problemas impostos pelo
ambiente, aos obstliculos sociais, e a solu9oes passadas para os problemas
ambientais. Esta estrategia foi expressa de forma sucinta por Little e Morren:
"estamos preocupados com aquelas respostas biol6gicas e culturais, fatores,
processos e ciclos que afetam ou estao diretamente relacionados com a
sobrevivencia, reprodu9ao, desenvolvimento, longevidade e a posi9ao espacial
das pessoas. Eeste conjunto de questoes, e nao a tradicional divisao do trabalho
cientifico, que define 0 'assunto desta disciplina' " (1976:5).

Embora haja referencias it interdependencia dos organismos biologicos
por quase todo 0 seculo XIX, 0 conceito de ecossistema so foi realmente
organizado apos 1935, quando A.G. Tangley 0 propos para enfatizar os
aspectos dinfunicos das popula9oes e das comunidades. Um ecossistema inclui
"todos os organismos de uma determinada area que interagem com 0 ambiente
fisico, de modo que um fluxo de energia leva a uma estrutura trOfica claramente
definida, it biodiversidade e a ciclos de materia" (E. Odum, 1971:8).

Diz-se que os ecossistemas se automantem e se auto-regulam, uma
suposi9ao que afetou os estudos sobre 0 ecossistema e que, ademais, tem sido
recentemente questionada por biologos e antropologos. 0 conceito de ho-
meostase, definido no pass ado como a tendencia dos sistemas biologicos de
resistirem a mudan9as e de permanecerem em um estado de equilibrio (Odum,
1971:34), gerou demasiada enfase em considera9oes de carater estatico e uma
avalia9ao do papel do homem como basicamente destruidor. Mais recente-
mente, Vayda (1974), Slobodkin (1968, 1974) e Bateson (1963) definiram
homeostase como a conserva9ao das propriedades do sistema (por exemplo,
elasticidade).



A qualidade cibemetica dos ecossistemas naturalmente leva ao uso de
tecnicas de analise de sistemas8

• A analise de sistemas tomou-se uma abor-
dagem de grande utilidade para os antropologos, uma vez que ela parte de um
modelo holistico dos componentes e de inter-rela9oes de um ecossistema, um
processo essencialmente qualitativo e descritivo com 0 qual os antropologos
se sentem Ii vontade. Entretanto, ela depois simplifica essas intera90es com-
plexas, possibilitando 0 estudo quantitativo do comportamento dos compo-
nentes gerais e especificos de um sistema ecologico (E. Odum, 1971:276-92).

A teoria dos sistemas fomece uma ampla estrutura para analise da
realidade empfrica e delimita9ao de fronteiras disciplinares. Devido Ii sua
limita9ao, a teoria de sistemas ainda se fundamenta em outras teorias e efetua
medi90es com base em criterios que nao os sugeridos pelo proprio sistema. A
teoria de sistemas e, em essencia, uma perspectiva bastante semelhante ao
holismo antropologico: um sistema constitui um todo integral e nenhuma parte
dele pode ser compreendida fora do sistema como um todo. Em principio, os
estudos voltavam-se para sistemas fechados, entendidos pela retroalimenta9ao
negativa que mantinha 0 equilibrio funcional. A tendencia atual das anaIises
de sistemas e lidar com sistemas abertos que refletem um processo de retro-
alimenta9ao positivo, fenomenos oscilantes nao lineares e 0 comportamento
intencional do homem. Esta intencionalidade encontra-se desigual e diferen-
cialmente distribuida, gerando conflitos quanto a metas e fazendo com que 0

comportamento do sistema reflita a distribui9ao intema de poder.
Clifford Geertz, influenciado pelos trabalhos de Dice (1955), Marston

Bates (1953) e Eugene Odum (1959), foi talvez 0 primeiro antropologo a
discutir 0 ecossistema como uma unidade de analise viavel na antropologia
cultural. Em Agricultural Involution (1963), Geertz emprega 0 conceito de
ecossistema para testar a validade da enfase dada por Steward Ii subsistencia
e Ii tecnologia. Adotando uma abordagem de sistemas integrais, Geertz
observa que fatores historicos e politicos devem ser incluidos para explicar
o desenvolvimento agricola da Indonesia. Geertz enfatiza, assim, que uma
perspectiva historica ajuda a explicar a estagna9ao economica da Indonesia,
em grande parte como resultado de padroes economicos estabelecidos durante
o periodo de colonialismo holandes.

Agricultural Involution, de Geertz, e notavel por diversas razoes. Nesse
livro, ele nao fomece apenas uma mera tipologia das atividades de subsisten-
cia na Indonesia, mas descreve tanto os processos no interior do sistema
economico como tambem de que forma as varias partes formam um todo
inter-relacionado. Alem disso, sua abordagem diacronica para 0 estudo de

8. A teoria dos sistemas tern sido mais cornumente utilizada em arqueologia do que em etnologia. Para uma recente
aruilise do uso da teoria dos sistemas nas pesquisas arqueologicas, ler Plog (1975). 0 uso desta teoria na antropologia
sociocultural foi discutido por Rodin, Michaelson e Brilan (1978).



caso acrescenta infonnas:oes sobre como se desenvolveu e modificou 0

sistema economico (Geertz, 1963:3). A partir desse estudo, Geertz concIui
que as caracteristicas tecno-ambientais niio siio suficientes para explicar os
fatos - pelo menos nesse caso especifico.

o estimulo mais forte a abordagem de ecossistemas no campo da
antropologia cultural partiu de Roy Rappaport e Andrew Vayda. Na verdade,
eles preferem 0 tenno antropologia ecol6gica por acharem que a enfase
conferida pelo tenno ecologia cultural a "cultura" oculta a aplicabilidade
dos principios da ecologia biologica ao estudo da adaptas:iio humana (Vayda
e Rappaport, 1976: 20-21). Visto que 0 homem e apenas uma especie na
natureza, sujeita as mesmas leis que regem as demais especies, 0 uso de
principios, metodos e instrumentos analiticos das ciencias ecologicas poderia
acrescentar muito a compreensiio que temos acerca da nossa propria especie.
Para Vayda e Rappaport, os antropologos niio deveriam hesitar em adotar
unidades biologicas (tais como populas:iio, comunidade e ecossistema) como
unidades de estudo, uma vez que elas pennitem uma abordagem mats abran-
gente para os estudos ecologicos. Ate mesmo os topicos de pesquisa podem
ser expressos em tennos que fas:am sentido para ambas as disciplinas. Vayda
e Rappaport salientam que os ecologos tinham varias areas de interesse em
comum com os antropologos: fonnas de se definir direitos territoriais, fonnas
de se estabelecer a identidade dos grupos e mecanismos para se detenninar
zonas tampiio. Tudo isso pode ser "ecologicamente" visto como um com-
portamento regulador ou como mecanismos com uma funs:iio homeostlitica.
Para testar-se as hipoteses ecologicas devidamente e necessario que haja
riqueza de infonnas:oes; contudo, nenhum pesquisador deve esperar obte-Ias
em sua totalidade. A vantagem na utilizas:iio de uma unidade comum de
analise, de metodos similares e de um paradigma comum e facilitar 0 trabalho
de equipe e a analise dos sistemas (Vayda e Rappaport, 1976:23).

o estudo realizado por Vayda sobre como a guerra na Nova Guine
relaciona-se as flutuas:oes populacionais, as alteras:oes nas relas:oes ho-
mem{recursos e a competis:iio das diferentes tribos que habitam as montanhas,
por areas cultivadas e por suinos, constitui um exemplo notavel de abordagem
ecologica (Vayda, 1974, 1976). Rappaport, trabalhando nesta mesma regiiio,
preocupou-se em estabelecer como os rituais servem para controlar 1) 0

tamanho do rebanho de suinos, 2) a freqiiencia das guerras, 3) a disponibili-
dade de terras para a horticultura localizadas a uma razoavel distancia a pe
do povoado, 4) a duras:iio do cicIo de alqueive e 5) a fors:a e as alians:as
militares de uma tribo e a probabilidade de que ela vai se manter no territorio
do qual reivindica a posse9

• A atens:iio de Rappaport niio se volta para as

9. Maiores detalhes sobre os estudos que Rappaport conduziu junto aos tsembaga-marings poderao ser encontrados
no Capitulo 9 deste livro e 110 relato etnogr.ifico do autor (1968).



decisoes individuais dos tsembaga-maring, que veem 0 seu rebanho de suinos
crescer ao ponto de se tomar uma amea~a ao sistema ecologico humano. Na
verdade, ele demonstrou que 0 sistema "percebe" 0 elevado onus de um
mimero ta~ grande de suinos. Quando 0 limiar de um sistema e alcan~~do, os
mais velhos convocam uma matan~a ritualistica de suinos. 0 ritual reduz 0

nillnero de porcos e promove a cria~ao de alian~as entre gropos vizinhos.
Segue-se a guerra e esta serve para distribuir a popula~ao pelo territorio e
para fazer com que 0 sistema retome as ••condi~oes iniciais", ou seja, a um
estado de equilibrio.

Bennett criticou Rappaport por utilizar analogias biologicas em sua
abordagem, mas reconheceu a importfulCia do seu trabalho ••como uma
demonstra~ao concreta de que 0 comportamento dos homens entre si, bem
como em rela~ao a natureza, e parte dos ecossistemas" (Bennett, 1976: 182).
A principal diferen~a entre Rappaport e Bennett esta na enfase que 0 primeiro
dli ao fato de que a natureza sistemica dos processos de retroalimenta~ao pode
ser encontrada em comportamentos culturalmente condicionados, tais como
o complexo ritual/guerra. Bennett concorda que esse comportamento condi-
cionado pode realmente ser difuso em culturas tecnologicamente simples.
Todavia, ele argumenta que, caso esse fato seja sempre tido como "certo",
o papel da tomada de decisao individual podera ser menosprezado. Esta
tomada de decisao, acredita ele, desempenha um papel muito importante em
Fulturas tecnologicamente complexas dos nossos dias. Atualmente, as deci-
soes humanas aceroa da<utilizairao do ambiente sac tomadas com base em
considerac;oes institucionais e tecnol6gicas que podem ser ofuscadas pela
enfase dada a cibemetica.

Para Bennett, a distinc;ao entre a ecologia cultural e a do ecossistema e
artificial. A escolha de uma em detrimento da outra depende do tamanho e da
complexidade do gropo sob estudo. A abordagem do ecossistema pode ser
empregada entre tribos pequenas com tecnologias primitivas, ja que grande
parte das interac;oes hometn/ambiente nessas tribos esta impregnada nas tra-
diC;oesculturais (Rappaport, 1968). Por outro lade, em culturas mais extensas,
complexas e tecnologicamente avan~adas, as institui~oes e a tecnologia cria-
ram um distanciamento entre a popula~ao e seu ambiente. Os estudos sobre as
sociedades modemas tem de investigar essas institui~oes e os processos de
decisoes que afetam a natureza e 0 homem. Nesses contextos, argumenta
Bennett, a abordagem do ecossistema nao funciona bem, porque, em virtude
da complexidade dos sistemas, ela nao investiga os processos dinfunicos das
institui~oes e os processos intencionais de escolha entre altemativas.

Vma importante questao levantada pelo estudo de Rappaport (1968) e
a utilidade do conceito de homeostase. Conforme usado por Rappaport, 0

conceito era um equivalente de equilibrio - uma visao partilhada por alguns
ecologos e reminiscente da busca greco-romana por ordem na natureza. Em
modelos de equilibrio, a aten~ao volta-se para como as pi-Micas culturais



judam a manter as populas:oes humanas em uma relas:ao estavel com 0

ambiente. Esta visao e 0 prototipo do neo-funcionalismo e possui suas
esvantagens. Ela ve 0 estado atual do sistema como norma e da grande enfase

as funs:oes de retroalimentas:ao negativa, menosprezando a dinamica de
alteras:oes agilizada por processos de retroalimentas:ao positiva. Esse ponto

vista tende a excluir a possibilidade de que os comportamentos possam ser
inadaptativos - 0 que sao, certamente, sob certas condis:oes (Alland, 1975).

Entretanto, a adaptas:ao ao ambiente nao e uma simples questao de
etroalimentas:ao negativa. A corres:ao do sistema, por meio de retroalimen-
s:aonegativa, opera de forma mais eficaz nos niveis mais inferiores de um

sistema. Os niveis mais elevados operam em um nivel mais geral, onde a
ambigiiidade e a imprecisao permitem constantes reinterpreta90es e reestru-
OJIas:oesdas propriedades do sistema como respostas as perturbas:oes. A
omeostase e 0 equilibrio diniimico nao implicam imutabilidade. Ao contra-

.'0, ambos requerem um ajuste constante das partes do sistema e ate mesmo
a certa alteras:ao na estrutura em resposta a perturbas:oes (Rappaport,

977: 169). Em outras palavras, embora os sistemas possuam mecanismos de
uma ordem inferior dirigidos Iimanutens:ao da estabilidade, tambem possuem
mecanismos de um nivel mais elevado e menos especializados, capazes de
~rdenar 0 sistema a fim de assegurar a sua sobrevivencia.

Ate aqui, os estudos que adotaram uma abordagem antropo-ecologica
restringiram-se a populas:oes isoladas de esquimos e aleutas do Alasca, indios
yanomami da America do SuI, gropos tribais da Nova Guine e indios miskito da
America Central. Optou-se por estudar gropos pequenos e isolados, pois desta
onna seria mais facil de se controlar a interas:aoentre a populas:aohumana e 0

ambiente. A monitoras:ao das complexas relas:oes entre estresses ambientais,
como, por exemplo, doens:as, pouca disponibilidade de energia e de alimentos,
calor, frio e altitude em sociedades tecnologicamente complexas, seria uma tarefa

uito mais dificil. Eprovavel que, uma vez obtida uma compreensao mais clara
acerca da ecologia humana de culturas mais simples, os antropalogos ecologicos
possam mais facilmente estudar as respostas do homem Iidegradas:aoambiental,
Ii poluis:aourbana e a outros estresses modemos.

Dentre as pesquisas que fizeram uso da perspectiva ecossistemica, as
melhores, ate 0 momento, foram conduzidas no nivel mais pontual (microni-
vel) (Rappaport, 1968; Clarke, 1971; Kemp, 1971; Waddell, 1972; Niets-
chmann, 1973; Thomas, 1973; Baker e Little, 1976). Embora esses geografos
e antropologos tivessem muito em comum, havia diferens:as entre eles. Como
era de se esperar, os geografos apresentam uma maior sofisticas:ao em suas
anaIises do ambiente fisico, enquanto os antropologos tratam dos coinponen-
res culturais com maior discemimento e facilidade. Embora os antropologos
MO tenham dificuldade em lidar com a microescala, visto que ela tem sido a
unidade de pesquisa tradicionalmente utilizada por eles, preocupam-se com
a aplicabilidade desses microestudos ao contexto mais ample do comporta-



mento e da adaptayao humana. As criticas ao uso exclusivo desse nivel
voltaram-se principalmente para 0 descaso quanto ao controle e a escolha
humana sobre os ecossistemas (Chorley, 1973; Bennett, 1976). Entretanto,
conforme procuramos salientar, esse descaso talvez resulte do fato de a
atenyao voltar-se para culturas mais simples, onde as variliveis de sistemas
multiplos podem ser mais facilmente medidas e controladas.

E sem duvida prematuro esperar que a perspectiva do ecossistema
fomeya respostas a maioria das nossas indagayoes sobre a adaptayao humana.
Sera necessario que haja uma estreita cooperayao entre biologos e cientistas
do comportamento para produzir um estudo integrado sobre os individuos nos
ecossistemas. No futuro, e provavel que os estudos se tomem mais frutiferos
depois que passem a integrar a abordagem geral dos sistemas a investigayao
de como os individuos desenvolvem suas proprias estrategias individuais. Nao
ha raziio para que nao se utilizem ambas as perspectivas, havendo evidencias
de que os pesquisadores ja comeyaram a contrabalanyar suas preocupayoes
com 0 individuo e com a populayao. Uma forma de superar a tendencia de
adoyao de modelos de equilibrio estlitico talvez seja estudar como as popula-
yoes se adaptam a certos tipos de estresse. Estudando a resposta dos individuos
aos riscos, poderemos chegar a uma soluyao para as seguintes perguntas: Quem
e que responde? Sera que 0 estresse acarreta mudanyas na estruturayao de uma
populayao ? Sera que os padroes culturais sofrem alteraeroes? Como sera que
os individuos percebem a gravidade do estresse ao qual e1esestao responden-
do? Como sera que a populaerao humana se ajusta ao termino do estresse? 0
valor de tais indagaeroes talvez seja maior para se descrever inter-relaeroes
sistemicas em populayoes que atravessem situaeroesmutaveis do que naque1as
em situayoes estaveis. Isso, porem, impoe desafios ainda maiores aos pesqui-
sadores (ver Vayda e Mocay, 1975). Como uma forma de lidar com esses
desafios, Alland propos 0 que ele chama de ecologia estrutural, a qual integra
aspectos cognitivos, estruturais e biologicos da adaptaeraohumana (1975).

Uma abordagem muito diferente para 0 estudo das relaeroeshomem/am-
biente originou-se a partir dos avanyos no campo da sociolingiiistica. Esta
abordagem geral foi denominada etnociencia e trata do estudo das percepyoes
culturais do mundo e de como os individuos organizam essas perceperoes por
meio da linguagem (ver Sturtevant, 1964). A etnociencia deu origem a
subcampos que tratam de dominios especificos da cultura, tais como a
etnobotanica, a etnozoologia e a etno-ecologia. A pesquisa etno-ecologica
tem por objetivo fomecer uma melhor compreensao de como as pessoas
percebem 0 seu ambiente e como organizam estas percepyoes (Frake, 1961,
1962). Um pressuposto basico dessa abordagem e que "a taxonornia dos



termos nativos ou abrange em si mesma padroes de etno-ecologia ou fomece
as informa~oes necessarias para se inferir a etno-ecologia" (Vayda e Rappa-
port, 1976: 18). A enfase encontra-se claramente nos aspectos cognitivos, e
nao nos aspectos comportamentais, do estudo cultural. Revelando os princi-
pios organizacionais por detras das taxonomias nativas (isto e, 0 sistema de
classifica~ao de itens dos nativos de uma determinada sociedade), os etno-
ecologistas afirmam que e possivel superar a tendencia ao engano durante a
coleta de dados.

A coleta de dados na tradi~ao etno-ecologica tem por objetivo esclarecer
termos nativos para plantas, animais, insetos, tipos de solo, e assim por diante.
Procura lidar exaustivamente com os distintos criterios utilizados para se
compor os "nomes" atribuidos aos componentes do sistemae relaciona-Ios
entre si. Isso, entao, deve levar ao desenvolvimento de taxonomias, ou a uma
classifica~ao hierarquica dos termos segundo niveis de generalidade (ver Tab.
3.1). Os itens sao atribuidos Ii taxonomia de acordo com suas caracteristicas
distintivas - isto e, com base no contraste entre eles. A partir desses contras-
tes, e possivel que se chegue a quais caracteristicas sao apreendidas e
consideradas "importantes" e quais nao sao. A abordagem etno-ecologica
facilita a compreensao do que os individuos conhecem sobre 0 ambiente e de
como essas informa~oes podem afetar suas rela~oes com 0 ambiente. Como
tal, essa abordagem ajuda na identificac;ao de variaveis que podem ser
testadas na investiga~ao empirica - variaveis que devem, portanto, ser iden-
tificadas desde cedo pelo pesquisador de campo (Vayda e Rappaport, 1976).

Essa abordagem, porem, esta repleta de problemas para 0 antropologo
ecologico. Conforme salientado por Burling (1964), as normas ecologicas so
express am normas verbal ou culturalmente estabelecidas, nao refletindo
aquilo que as pessoas realmente fazem sempre que podem utilizar a sua
propria iniciativa. Mais recentemente, Harris (1974 a) demonstrou que as
elegantes categorias inferidas pelos etnocientistas nao sao capazes de prog-
nosticar 0 comportamento, porque as normas culturais caracteristicamente
contem clausulas de "exce90es e sessoes". 0 autor acrescenta:

o que os mentalistas em geral niio percel>em e que as regras que e1es quebram estao tambem
sujeitas a regras que quebram normas e que as condi~6es que estabelecem que certas ocasi6es sao mais
apropriadas para uma regra do que para outra expressam-se por meio de categorias verruiculas ineren-
tanente ambiguas. Assim sendo, as regras estipuladas para explicar, justificar ou preyer urn comporta-
menlo contem urn residuo irredutivel de interpreta~ao, julgamento e incerteza ... [isto) s6 pode levar a
= conc1usiio: as pessoas possuem uma norma para tudo 0 que fazem. Nao importa 0 quao divergentes
ou inesperadas possam ser suas atitudes, urn ser humano psicologicamente integro sera sempre capaz

recorrer a urn conjunto de normas as quais uma outra pessoa perceberli como legitimas, embora talvez
interpretadas ou mal empregadas (Harris, 1974 a:244-45).

Vayda e Rappaport (1976:19-20) tambem salientaram que as abordagens
"'Ulo-ecologicas nao levam em conta •'fun~Oes latentes" - isto e, fun90es ou

nseqiiencias do comportamento que nao sao intencionais ou conscientemente



percebidas pelas pessoas. No entanto, esses comportamentos, como 0 festival
ritualistico de suinos, talvez sejam precisamente aqueles de importfuleia
fundamental para a sobrevivencia de uma popula9ao (Rappaport, 1968).

Tabela 3.1 Uma Taxonomia de Popula~iio. Uma taxonomia hipotetica dos dominios
de "arvores" indicando questoes diagn6sticas usadas para esclarecer as
categorias e de acordo com as caracteristicas diagn6sticas entre as
categorias,

Que especies de plantas hi?
Que especies de arvores hi?
Qual e a diferen~a entre as arvores perenes e as deciduas?
Que especies diferentes de arvores coniferas/de floresta illnida hi?
Qual e a diferen~a entre urn tsuga e urn pinheiro, e urn abeto? E entre urn abeto e urn
pinheiro?

Arvores Prados

Perenes Deciduas

Coniferas I Floresta Umida Frutos I SemFrutos

rJ) rJ) rJ) 0; 0 0
0 0; 0,) ... ::S ...

rJ) ••• rJ) ~6 [j) :~ 0; '050; .- 0 ... 0 0;/01)0,) 0,) ::l
::l ~ <) ::l ... () '05 "0 > 00

.0 0" 0.. 0; ... ... ... ~rJ) ._ 0,) ;:;E 0,) 0 0;
E- t:l. <t: en U t:l. CO U en

Ate 0 momento, pouquissimos foram os estudos etno-ecol6gicos que
procuraram demonstrar a correspondencia entre categorias culturais e com-
portamento. Uma exce9ao e a analise feita por Johnson (1974) sobre 0

comportamento de plantio dos meeiros do Nordeste brasileiro. As categorias
foram estabelecidas segundo a formaja descrita. A primeira pergunta formu-
lada pelo autor buscava estabelecer os tipos de terra categorizados pela
popula9ao. Johnson encontrou quinze termos em uso, oito dos quais eram
estaveis (isto e, nao eram apenas sinonimos). Procurou, entao, chegar as
dimensoes de contraste entre os oito tipos de terra. 0 contraste baseou-se na
fertilidade e umidade relativas. ATabela 3.2 ilustra as categorias, distribuidas
por um gradiente de fertilidade e umidade. Verificou-se que 0 grau de
correspondencia entre categorias culturais e comportamento de plantio varia-



va de acordo com os extremos da categorizas:iio. Terras extremamente pobres
permaneceram niio cultivadas, apresentando uma correlas:iio positiva perfeita.
Nos melhores solos encontrados na area, conforme identificado pelas catego-
rias, a correspondencia foi de 87%. Entretanto, em solos de media potencia-
lidade, esta correspondencia foi de apenas 50%. E nesse nivel intermediario
dos solos que a experiencia e a capacidade individuais desempenham um
importante papel na atividade agricola. Nos extremos, as categorias culturais
servem para reduzir a area total que tem de ser identificada por cada lavrador.

Tabela 3.2 Categorias de Terra segundo urn Gradiente de Fertilidade (Forte-Fraca) e
Umidade (Quente-Frio). As culturas associadas aos diferentes tipos de
terra sac indicadas no centro da tabela.

Forte
Swiddens novos -••~--Ab6bora

Margens de rio

- Mandioca doce --
Swiddens de 2 anos Areas menos Umidas

•• MiIhojFeijao _

- Ervilha preta -
Swiddens velhos Leitos de rio

--- Mandiocaamarga-
4 Algodao •.

Colinas arenosas _ Nao plantadas _ Salina

Pesquisas como as de Johnson (1974) possuem um duplo valor: alem
de utilizarem a etno-ecologia para tratar da relas:iio entre conhecimento
cultural e comportamento social, elas tambem produzem um conhecimento
que pode ser testado por outros metodos que niio 0 etnocientifico. A aborda-
gem etno-eco16gica e, nas miios de antrop6logos eco16gicos, um instrumento
de campo para se investigar as limitas:oes do conhecimento sobre 0 uso que
uma populas:iio faz dos recursos existentes. Todavia, conforme demonstrado
por Johnson, so se deve esperar que haja correspondencia entre categorias e
comportamento nos extremos niio ambiguos de um dominio, alem de uma
grande variabilidade no centro. A etno-ecologia pode servir apenas para
demarcar 0 sistema, mas niio para especificar a utilizas:iio dos recursos.



Os avan90s teoricos nos estudos homem/luibitat, desde a decada de 1950,
serviram para aprimorar significativamente a qualidade dos estudos ecologi-
coso A abordagem ecologico-cultural proposta por Julian Steward fomeceu
uma estrutura que delimitou de forma mais nitida 0 ambito das pesquisas. A
enfase no metodo comparativo e na primazia das considera9oes comportamen-
tais na tecnologia de subsistencia foram as marcas registradas da abordagem
ecologico-cultural. Esse tipo de estudo atraiu pesquisadores ao longo das
decadas de 1950 e 1960 e levou a importantes revisoes da nossa compreensao
sobre os ca9adores/coletores, pastoralistas e agricultores. 0 fundamento
logico para que as sociedades evoluissem da ca9a/coleta para a agricultura
tomou-se menos evidente na medida em que os estudos mostraram que os
ca9adores/coletores nao eram povos que viviam a margem da subsistencia,
mas que, na verdade, desfrutavam de uma vida relativamente tranqiiila.

Ao mesmo tempo, 0 reconhecimento da sofistica9ao das tecnicas de
cultivo, tais como a derrubada e a queimada, deu origem a importantes
questoes para pesquisas. Contudo, esses estudos nao levaram em conta alguns
aspectos potencialmente relevantes da ecologia humana: doen9as, altera90es
fisiologicas, rituais, domina9ao politica e outros fatores. Descontentes com
esses lapsos e devido a influencia intelectual dos crescentes campos da
ecologia biologica, os pesquisadores come9aram a adotar uma estrutura
ecologica mais ampla. Esta abordagem, comumente denominada antropolo-
gia ecologica ou ecologia dos sistemas, adotou unidades de estudo da biologia
e, em certos casos, tambem unidades de medi9ao. A popula9ao substitui a
cultura ou a sociedade como unidade de estudo. Varios estudos optaram por
enfocar 0 fluxo de energia na sociedade humana como uma forma de se
compreender 0 uso do ambiente. Uma outra razao para tal escolha e que ela
levava em considera9ao a comparabilidade dos dados. 0 estudo do fluxo de
energia e relativamente recente e nao foi ainda totalmente utilizado. No
entanto, a uniao de biologos do comportamento humano e cientistas sociais,
sob a mesma estrutura ecologica, so pode significar um avan90 na nossa
compreensao sobre a adaptabilidade do homem ao ambiente.

A abordagem etno-ecologica procurou integrar ao estudo ecologico 0

conhecimento de como as popula9oes percebem os recursos. A busca por
categorias nativas acrescentou uma importante dimensao ao estudo ecologi-
co, particularmente nos estagios iniciais da pesquisa de campo. A forma como
os recursos sac categorizados define a forma como sac utilizados, principal-
mente nos pontos extremos de um dominio. Entretanto, a maioria dos domi-
nios possui ambigiiidades que contribuem para uma consideravel varia9ao no
comportamento.

Os temas discutidos no Capitulo 2 nao foram deixados de lado nas
ultimas decadas. 0 reducionismo representado pelo determinismo continuara



aparecendo de varias fonnas no nosso discurso intelectual, e as limita90es da
Terra como moradia para os seres humanos constitui uma n09ao particular-
mente viva nos dias atuais, quando tax as exponenciais de crescimento popu-
lacional fazem com que a pressao sobre os recursos mundiais seja cada vez
mais estressante. 0 conceito de adapta9ao e de importancia fundamental para
as abordagens modernas ao estudo ecologico humano. Essas abordagens
caracterizam-se por metodos cientificos cada vez mais sofisticados para
observa9ao do comportamento, controlar variaveis e propor teorias sobre 0
ajuste do homem ao ambiente. Alguns desses uteis conceitos e metodos serao
revistos no proximo capitulo. 0 conhecimento e a experiencia acumulados
por pesquisadores cujos estudos foram discutidos nos Capitulos 2 e 3 tornam
o trabalho da antropologia ecologica moderna mais preciso e recompensador.

Importantes revisoes recentes nas areas de ecologia cultural, etno-eco-
logia e antropologia ecologica podem ser encontradas em Damas (1969 b),
Heider (1972), J. Anderson (1974), Vayda e McCay (1975), Vayda e Rappa-
port (1976) e Grossman (1977). Talvez seja mais lucrativo consultar os
trabalhos originais da maior parte dos autores do que ler suas avalia90es. A
c1assica compara9ao de ca9adores/coletores feita por Steward (1936) repre-
senta um bom ponto de partida. Ela pode ser seguida pela leitura do seu estudo
sobre a Grande Bacia shoshoniana (1938) e da contribui9ao que fez ao quinto
volume do Handbook of South American Indians (1946). Uma das tentativas
mais fieis no sentido de se utilizar a abordagem stewardiana e a analise de
Damas (1969 a) da sociedade dos esquimos centrais. 0 estudo realizado por
Netting (1968) sobre uma popula9ao agricola emprega uma abordagem
semelhante. 0 simposio sobre Man The Hunter reavaliou as explica90es
fornecidas por Steward e aprofundou 0 conhecimento sobre essas popula90es
(Lee e DeVore, 1968).

Nao ha melhor exemplo de abordagem etno-ecologica do que 0 trabalho
de Conklin (1957) junto aos hanunoo das Filipinas. Trabalhos mais recentes
conduzidos por Johnson (1974) afinnaram, ademais, que essa abordagem
pode fazer contribui90es positivas a certos campos do conhecimento sobre 0
meio ambiente.

Estudos mais voltados para a ecologia dos sistemas come9aram a surgir
o final da decada de 1960. 0 principal responsavel por is so foi 0 estudo

:ealizado por Rappaport sobre uma popula9ao da Nova Guine (1968). Estudos
de Waddell (1972), Nietschmann (1973) e de outros seguiram essa mesma
:.inha. Uma introdu9ao simples a essa abordagem e fornecida por H. Odum
1971) e H. Odum e E. Odum (1976). Dentre os estudos sobre 0 fluxo de
ergia, 0 de maior sofistica9ao e 0 de Brocke Thomas (1973) sobre uma



popula9iio andina. Tentativas menos ambiciosas, mas ainda assim esclarece-
dotas, de se estudar 0 fluxo de energia foram realizadas por Rappaport (1971
a) e Kemp (1971).


