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Para Jessica 

l 

Pre facio 

Em 1908, Frazer proferiu o seu discurso de posse ao assumir na 
Unlversidade de Liverpool (por urn perfodo muito breve) a primeira 
catedra de Antropologia Social da Gdi-Bretanha. Assinalou ele o para
doxo de estar sendo concedido reconhecimento a essa disciplina justa
mente quando o seu objeto de estudo - "os selvagens" - estava de
saparecendo. De fato, a moderna Antropologia Social ainda nao tinha 
propriamente nascido. Ela s6 veio a surgir depois da I Guerra Mundial 
e, como se quisesse desmentir Frazer, apresentou imediatamente uma 
scrie de notaveis estudos monogriificos de comunidades isoladas, pre
industrials; e nao tardou em iniciar-se a reconstitui~ao das categorias 
"primitives" e "civilizados". Q__p.flnto de partida deste livro e 1922, -~ 
annus mirabilis do Funcionalismo. Nesse ano, Malinowski e Radcliffe
Brown publicaram os seus primeiros estudos de campo importantes; e 
foi tambem nesse ano que morreu Rivers, a maior figura da gera~ao 
pr6-funcionalista. Mais do que Frazer ou qualquer dos seus contempo
rancos, coube a Rivers fornecer um padrao de envergadura intelectual. 
Malinowski vangloriou-se certa vez de que Rivers seria o Rider Haggard 
eta Anlropologia, mas ele era o seu Conrad; enquanto que Radcliffe
Brown - o primciro discipulo de Rivers em Antropologia - estava 
moldando scus argumentos na forma de uma crftica ao mestre .. . mes
mo vinlc nno"l np6s a mortc dele. 
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Frazer serviu de padrinho urn tanto contrafeito ao novo movimen
to, mas os seus fundadores foram Malinowski e Radcliffe-Brown. Cou
be-lhes estabelecer os modelos te6ricos e as escolas concorrentes que 
dariam a "Antropologia Social britanica" seu carater distinto durante, 
pelo menos, uma gera~ao. Os ultimos cinqtienta anos viram os seus dis
cipulos e os discfpulos dos seus discfpulos produzirem estudos de campo 
acerca das varias sociedades ex6ticas sobre as quais a Gra-Bretanha 
costumava exercer dominio, e criaram urn modo distinto de analise. 

Os "antrop6logos sociais britanicos" tinham os mai~ diversos ante
cedentes e diferiam em todos os aspectos que -se- queira imaginar, exceto 
urn: eles estavam unidos num grupo profissional excepcionalmente com
pacta, dotado de uma metodologia revolucionaria, padroes comparti
lhados de treinamento e de avalia£aO, e uma estrutura te6rica bastante 
coerente. 0 erudito belga Luc de Reusch assinalou de maneira arguta: 
"A Antropologia Social britanica difere profundamente da Etnologia 
francesa por urn tra~o extraordinario: ela tern esp!rito de famflia". Me
nos polidamente, urn americana chamou-a uma sociedade de admira
~ao mutua de inteligencia limitada. 0 Ieitor julgara por si mesmo; mas, 
em todo o caso, eles estabeleceram uma tradi~ao intelectual distinta, a 
qual desde enHio se disseminou por varias partes do mundo. 

Em sua acep~ao moderna, a "Antropologia Social britanica" ja foi 
liderada por tres gera~oes nitidamente definidas. Malinowski e Radcliffe
Brown puseram-na em marcha e alimentavam toda aquela certeza soli
taria dos profetas e videntes. Os seus discipnlos, treinados em fins da 
decada de 1920 e ao longo dos anos 30, viriam a assumir a lideran~a 
da profissao depois da II Guerra Mundial. Foram nomeados para as 
catedras de Antropologia Social em varios departamentos universitarios 
antigos e novas da Gra-Bretanha e da Comunidade, e dominaram a dis
ciplina durante duas decadas. Entre 1968 e 1972, eles atingiram a idade 
de aposentadoria en bloc. Esse ano jubilar da Antropologia Funciona
lista assistiu a transferencia final do poder para a terceira gera~ao, a que 
inaressou na profissao no final dos anos 40 e infcio da decada de 1950, 
e ~e defronta hoje com o problema de sua reconstru~ao num mundo 
p6s-imperial. 

Nao que a Antropologia Social tivesse alguma vez sido apenas urn 
exercfcio de refinamento do colonialismo. Os antrop6logos sociais bri
tanicos baseavam-se numa tradi£ao estrangeira de compreensao sociol6-
gica que imprimia ao trabalho deles urn canl.ter especial, embora com
partilhassem, evidentemente, de muitas ideias correntes nas Ciencias e 
nas Artes da Gra-Bretanha ... e ate naP. & 0. Line!* E, embora ape
nas algumas de suas obras tivessem granjeado popularidade, suas ideias 

• Sigla da empresa de navega~ao britanica Penins_ular & Orient Stea_mship C~~
pany, que ligava regularmente a metr6pole as mats remotas possessoes coloruatS 
do Reino Unido desde meados do seculo XIX. (N. do T.) 
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j{t se haviam infiltrado em outras disciplinas - e m:smo na polftic~ e 
na vida intelectual do pafs, de urn modo geral. 0 mteresse do le1tor 
comum talvez nunca tivesse atingido urn ponto tao alto e eu espero que 
cste livro ajude a fornecer uma perspectiva ~obte ~ disciplina antropo-
16gica e seu objeto de estudo. A ~ntropolog~a Soc1al sempr~ teve uma 
profunda consciencia de suas impltca~6es ma1s am~l~s, e creiO que uma 
dcscric;ao hist6rica e a melhor mane1ra de transm1t1r a sua mensagem, 
uinda em desenvolvimento. 

0 Professor Isaac Schapera convidou-me a escrever este livro e 
concedeu-me o seu constante apoio, selecionando inclusive o titulo mais 
apropriado. (Foi ele quem recordou a todos que a Ant~opologia Social 
csta interessada "nao em pedras e ossos, mas, outross1m, em Marx e 
Spencer".) A minha querida tia, ~Iild~ ~(~per, f?i q?em me iniciou nest.e 
campo, ainda como estudante umversttano, e f1que1-lhe devendo as pn
mciras noc;oes sabre a hist6ria intima da discipli~a, sem o que. tudo 
fnria muito menos sentido. James Urry, ele propno urn mananc1al de 
iuformac;oes, compilou o fndice. Minha mulher, Je~sica ~uper, al?oiou
mc durante toda a execuc;ao do trabalho e este hvro e-lhe ded1cado. 
Para se escrever hist6ria tao chegada aos nossos pr6prios dias, confia-se 
ncccssariamente na boa vontade de testemunhas dispostas a falar, assim 
como no acesso a material inedito, alem das fontes ja publicadas. Apesar 
tic varios esfon;os, fui incapaz de descobrir muito material ainda inedito, 
mns urn certo numcro de meus colegas mais velhos concordou em com
pnrcccr a urn seminario P?r mim organiza?~ nAo "£!niversity College, de 
l.ondres, a fim de comumcarem suas remmiscenc1as ou submete~em-se 
11 cntrevistas. Estou muito arato a todos e espero que eles cons1derem 
o meu relato razoavel e di~ertido. Mas a minha principal fonte foi o 
11\UlCrial pubiicado, pois isto n~O e uma hist6ria de ~~igas OU .amores 
privndos - nao e uma exposicao dos .se_gred_os da fam1h~. Tentet escre
vcr a hist6ria intelectual de uma trad1c;ao v1va e talvez 1mportante, no 
nmbito das Ciencias Sociais. 

ADAM KUPER 

t) 



I. Malinowski 

0 pomposo titulo da Escola Funcional de Antropologia foi-lhe outor· 
gado por mim, de urn certo modo a mim e, em grande medida, em conse
qtiencia do meu senso de responsabilidade. 

Malinowski1 

... Eis um fenomeno unico e paradoxa!: Um empirista tc6rico fanfttico. 
Leach2 

I 

Malinowski e um forte pretendente ao titulo de fundador da disci
plina de Antropologia Social na Gra-Bretanha, pois estabeleceu o seu 
modo distinto de re · o: intenso trabalho de campo numa comu
ntd a e ex ttca. Durante os quinze anos em que Iecionou na London 
School of Economics, ap6s o seu regresso das llhas Trobriand, foi o 
unico mestre de Etnografia em todo o pais, e virtualmente todos quantos 
dcscjavam realizar trabalho de campo de acordo com os metodos mo-
dcrnos iam estagiar com ele. . 

Entretanto, Malinowski e muitos de seus disdpulos achavam que 
ole era muitissimo mais do que um pioneiro em metodologia. Como 
obsorvou um de seus mais distintos alunos, "Malinowski proclamava-se 
crlndor de uma disciplina academica inteiramente nova. Toda uma ge
rncllo do seus adeptos se criou na convi~iio de que a Antropologia Social 
tlnha comc~ado em 1914, nas Ilhas Trobriand"3• Essa grandiosa reputa
cno alnda pcrsiste, .apcsar da pobreza das formulacoes te6ric.as expHcitas 
tlf.l Mnlinowski. 0 scu triunfo ctnografico baseou-se numa nova perspec-

1t 



tiva que ainda constitui uma caracteristica integral da Antropologia 
Social britanica, por muito que possa ter sido conturbada pelas suas ten
tativas de formaliza!;ao e incessantes polemicas. Houve, com efeito, uma 
revolu9ao funcionalista e Malinowski foi o seu Hder. Mas nao estabele
ceu a teoria funcionalista nos moldes que Malinowski propusera. 

II 

0 ob·e de estudo da Antropologia foi definido com razoavel cla-
rez~ no iniC.iQ.go ~~culo , em ora e ossem a os names diversos: 

'".Antropologia Social, Antropologia Cultural ou Etnologia, Etnografia e 
Sociologia. Sua essen9ia e(a o estudo do homem "primitive", ou "selva
gem", ou '7JrimeV'o", e por volta do ultimo Q.Juu.:t.el do secy]o XIX o 
_§tudo da "cultw:a:.' - no sentido que lhe foi dado por Tylor, abran
gendo a organizafao social - ja se distinguia claramente do estudo bio-
16crico do J:.2m\llil, Havia, portanto, o estudo especffico relacionado com 
a 'ficulfurn primitiva". Este campo foi convencionalmente explorado sob 
varios angulos: cultura material, folclore, religiao, magia e "sociologia"; 
talvez se considerassem tambem a linguagem, a estrutura legal e ate o 
meio ambiente. 

No infcio do seculo XX houve tambem uma distinc;ao aceita entre 
uma abordagem amplamente geografica, a qual se ocupava da migrac;ao, 
da difusao cultural e da classificagao de povos e objetos, e aquela a que 
foi geralmente dado o nome de abordagem sociol6gica, a qual se ocupl:l
va do desenvolvimento das instituic;6es sociais. Os expoentes da pri
meira dessas abordagens tendiam para ser mais descritivos e particula
ristas, ao passo que os soci6logos eram mais comparatives e te6ricos. 
A distingao entre eles ja se encontrava formalizada desde, pelo meno,s, 
1909, quando, de acordo com Radcliffe-Brown, 
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se realizou o encontro de professores provenientes de Oxforq, 
Cambridge e Londres, com o objetivo de discutirem a terminologia 
da nossa disciplina. Concordamos em usar "etnografia" como o 
termo adequado para· os el~<5s de'sCfifivos de povos cuja cultura e 
anterior a escrita. A construgao hipotetica da bist6ria de tais povos 
foi aceita como tarda da etnologia e da arqueologia pre-hist6rica. 
0 estudo comparative das instituig6es em sociedades primitivas foi 
aceito como tarefa da antropologia social e esta designa9ao ja era 

entao preferida a de "sociologia". Frazer, em 1910, definira a An
tropologia Social como urn ramo da Sociologia que se ocupa dos 
povos primitivos. Westermarck exercia o cargo de professor de So
ciologia, embora o seu trabalho fosse realmente na area da Antro~ 
pologia Social4 • 

Definic;ao semelhante foi estabelecida no programa de estudos ado
tado para a obtengao do recem-estabelecido diploma em Antropologia 
da Universidade de Oxford, em 1906. Distinguiu-se a "Antropologia 
Cultura" da Antropologia Fisica, passando a ser estudada sob quatro 
tftulos principais : Arqueologia, Tecnologia, Etnologia e Sociologia. A 
distinc;ao entre as duas ultimas era clara. ~ Etnologia inclufa 

\ 
o. estudo compt.Jativo e a classifica~tao de_ p_ovos,__baseJlda nas 
condic;6es da cultura material, -11nguagem,lnstituig6es, ideias reli
giosas e sociais, em contraste com os caracteres fisicos. A influen
cia do meio ambiente sobre a cultura. 

Par seu lado, a Sociologia ocupava-se de: 

Estudo comparative de fenomenos sociais, com referencia es
pecial a hist6ria primitiva de . 
( '!)- Organizac;ao social (incluindo as costumes matrimoniais), ad

ministrac;ao publica e estrutura juridica; 
(b) Ideias e c6digos marais; 
(c) Praticas e crenc;as magicas e religiosas (inclusive o tratamento 

dos mortos) ; 
(d) Modo de comunicac;ao de ideias por sinais, linguagem articu-· 

lada, pictogramas e escrita5• 

Cada uma destas abordagens da "cultura primitiva" estava tambem 
Msociada a uma determinada tendencia te6rica. Os etn61020S jndjnaJl2 Ul; 

_ s~ra o difusionismo.(As culturas consistiam em miscelaneas de trac;os, 
lOiruiC!os de outras, em que os tragos superiores se deslocam de urn cen
l ro para Para como as ondas produzidas pel a pedra que se lan~ta num 
lngo, paro cita rmos uma analogia favorita dos autores difusionistas. 
IIHNClll trocos cultnrnls puclcrom scr classificados de acordo com crit6rios 
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estiHsticos ou outros, e seu movimento reconstitufdo (ou os movimentos 
de seus portadores):)10 difusionismo recebeu urn grande impulso na Gra
Bretanha, em virtucte das espetaculares descobertas da arqueologia egfp
cia e do desenvolvimento da teoria segundo a qual o "fertil crescente" era 
o ber~o da maioria dos artifices da civilizac;ao - uma teoria propagada 
na decada de 1920 por Elliot Smith e Perry, no University College de 
Londres. Por outro lado, os soci6logos eraw ptedowiQ.aAtemcate ~
cionistas, se bern que seus pontes de vista divergissem entre si, mas ne
nhum deles continuava favoravel aos esquemas evoluciom1rios unilineares 
tao em moda na lnglaterra vitoriana. Em termos muito genericos, a ten
dencia dos soci6logos era entao para encarar as culturas como sistema:; 
dotados de uma djpamica interior, em vez de produtos de emprestimos 
aleat6rios; divergiam quanta a ser esse elemento dinamico de natureza 
i,ntelectual, economica, eco16gica ou 0 que fosse. 
' lsto constitui uma versao simplificada da situac;ao mas pe~ite-nos 
identificar de imediato o impacto causado pelo funcionalismo Qs fun
cionalistas apossaram-se da "sociologia" mas abandonaram a "re erencia 
especial a hist6ria primitiva de ... " que fora a marca registrada dos 
evolucionista~Eles tambem rejeitaram nao s6 o difusionismo mas toda 
a iniciativa de natureza etnol6gica, pelo que, durante uma gerac;ao, as 
preocupac;oes dos etn6logos, incluindo as hist6rias espedficas, foram me
nosprezadas pelos antrop6logos sociais britanicos. 

Nas paginas finais de sua primeira monografia sabre as Trobriand, 
Argonauts of the Western Pacific (1922), Malinowski exp6e o seu pan
to de vista com referencia as preocup'ac;6es dessas principais escolas. 
Escreveu ele: 
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... Parece-me haver Iugar para urn novo tipo de teoria. A 
fixa~ao no tempo e a influencia do estagio anterior sabre o su!J
seqtiente constituem o tema principal dos estudos evolucjonistas, 
tal como sao realizados pela escola classica de Antropologia bri
tanica (Tylor, Frazer, Westermarck, Hartland e Crawley). A esco
Ia etno16gica (Ratzel, Foy, Grabner, W. Schmidt, Rivers e Eliott
Smith [sic]) estuda a influencia de culturas par contato, infiltra
c;ao e transmissao. A influencia do meio ambiente sabre as insti
tuic;oes culturais e a rac;a e estudada pela Antropogeografia (Ratzel 
e outros). A influencia reciproca dos varios aspectos de uma ins
tituic;ao, o estudo do mecanisme social e psicol6gico no qual a 
instituic;ao se bas'eia, constituem urn tipo de investigac;6es te6ricas 
que, ate ao presente, s6 se praticaram de urn modo conjetural. Mas 
arrisco-me a predizer que mais cedo ou mais tarde adquirirao certa 
personalidade propria. Esse tipo de pesquisa preparani o caminho 
e fornecera o material para as demais6• 

R d I"ff B escreveu de urn modo mais Alguns anos depois, a c 1 e- rown 
direto o seguinte: 

Creio que, de momenta, o conflito realn;,ente in:tpo.rtan;; nos 
estudos antropol6gicos nao se trava entre os ;~~luc.xon.tstas, e os 
"difusionistas" nem entre as varias escolas de d1fus10mst~s , mas 
entre a hist6ria conjetural, de um lado, e o estudo func10nal da 
sociedade, do outr67

• . 

Nao obstante, 6 urn engano considerar .qu~ o .Funcionalismo t;i~n
fou sabre as ortodoxias evolucionistas ou dtfu~!On~stas. A car~ctenstlca 
fundamental da Antropologia britanica nas. pnmetras duas decadas do 
seculo atual foi uma atitude cautelosa e cetica perante. qu~lq~er fo:mu
la<tao te6rica bombastica, fosse ela evolucionista ou difus10msta. Ja no 
come<to do seculo atual, a obra d~ ~razer estava _ sendo tratada com 
certa zombaria nas revistas antropologJcas; e, nas maos de homens c,o:no 
Westermarck ou Marett, o evolucionismo era apenas urn ponto bastco 
de referenda e nao urn conceito organizador cent:ai. E verdade que o 
extrema difusionismo egiptocentrico de Elliot Smt.th e. Perry represen
tava uma forca na decada de 1920 e que o pr6pno Rtvers se lhe .c~n
verteria, mas· a teo ria nao ganhou muito credito nos drculos profts~w
nais. Com efeito, Myers, como presidente do Royal A.nt~ropologi~al 
Institute, viu-se em apuros para obstar ao pedido de demt,ssao de .E~!IO~ 
Smith em 1922 como protesto contra a suposta censura, ~s suas tdetas, 
e desanimado queixou-se dos absurdos do fervor evangehco do grande 
homem. Aind~ nessa mesma decada, Malinowski' passou uma ?oa par~e 
do seu tempo em debates com Elliot Smith e ~e:ry, _mas fazta-o mats 
em aten<tao a um publico lei go do que para .proftssJOnats. Era alga como 
se urn moderno antrop6logo social consumtsse boa parte .do seu te:n~o 
em debate publico com Rob.ert Ardrey .e J?~smond Morns. A tradt<tao 
oral funcionalista exagerou liDenso o stgmftcado desse confronto. 

Houve tambem a contra-influencia de Durkheim e da sua Escola : 
de Paris, a qual atraira as atenc;oes ~e Radcl~ffe-Bro~n e ~~ Mare;t 
antes da I Guerra Mundial e que contmuou a mfluenctar o~ antropo
logos sociais" britanicos. As teorias de J?urkheim for~m p~rttcularmente 
influentcs no estudo da religiao, na med1da em que dlVer.gtam tanto dos 
lntcrcsscs dos difusionistas quanta dos que eram defendtdos pelos evo
lucionistas como Tyler e Frazer. 

Mns ~c quis6sscmos caractcrizar~...!c~a?Sd~o~d!.!:e~~~~~~~~ 
lQaill bmnr\l.Q.O no11 Efimciras decadus .Q.QJ~u.w.~,_._, 
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blinhar a preocupasao dominante com a acumulacao de qad~ A meta 
final talvez fosse ainda a reconstru~ao da hist6ria da cultura, ou a ge-

\ neraliza~ao evolucionista, mas esses interesses eram obscurecidos, de 
algum modo, par urn forte ressurgimento do empirismo britanico. Ha
via urn sentimento de que os fatos, que estavam ficando cada vez mais 
acessfveis, tornavam Uffi tanto absurdos OS ageis esquemas evolucionis
tas e difusionistas. Alem disso, esses "fatos" poderiam em breve desa-

,. parecer com a extin9ao de todos os "primitivos". Par conseguinte, a 
coleta desses dados era uma questao urgente. Escreveu Rivers em 1913: 
"Em muitas partes do mundo, a morte de todo e qualquer anciao acar
reta a perda de conhecimentos que nunca mais serao substituidos"8• Era 
passive! detectar certos movimentos incipientes de afastamento do evo
Iucionismo ou difusionismo, e no sentido de uma ou outra especie de 
funcionalismo; mas, de urn modo mais 6bvio, registrava-se uma mudan
~a de enfase, a medida que a pesquisa de campo ganhava ascendencia 
sabre as preocupa~6es de ordem teorica. As rivalidades entre "sociolo
gos" e "etnologos" pareciam em geral menos urgent.es do que os apelos 
da "etnografia". 

A exigencia de trabalho profissional de campo foi a forc;a motiva
dora subjacente na expedic;ao de Cambridge ao Estreito de Torres, em 
1898-9, organizada por Haddon e incluindo Rivers, Seligman e Mayer. 
Apesar desse inicio em tom empresarial e da avidez geral par mais ex
pedic;6es, o seguimento nao foi particularmente impressionante. Seligman 
trabalhou na Melanesia em 1904, entre os Veddas em 1907-8, e, mais 
tarde, no Sudao; e Rivers trabalhou entre os Todas, no Pacifico. A. R. 
Brown (Radcliffe-Brown) foi enviado de Cambridge par Haddon e Ri
vers para estudar OS nativos das Ilhas Andaman, em 1906-8. Havia, e 
cla!o, uma seria escassez de verbas e de investigadores adequadamente 
tremados, mas cumpre acrescentar ser muito pouco o trabalho profis
sional que exigisse mais de alguns dias em qualquer area exotica. Ape
sar dos perigos 6bvios, os investigadores tinham de confiar em inter
pretes ou em informantes "evolufdos". 

Isso representou, entretanto, urn afastamento do sistema tradicional, 
s:gundo o qual ---: .conforme descrito par Marett - "o homem de ga
bmete pr?punha drhgent~mente quest6es a que s6 o investigador no cam
po po?ena responder e, a luz das respostas que choviam do campo para 
o gabmete, neste eram revistas tao diligentemente quanta as quest6es 
propostas"9.tcompreendia-se agora que o investigador de campo tinha 
q?e ser _urn especialista na disciplina e que o residente europeu nos tr6-
prcos nao era, de urn. ~ad~ ~eral! urn informa~or idoneo'] Alguns deles, 
sobretudo entre os mrss10nanos, tmham produzrdo etnografias magistrais 
mas que, na verdade, constitufam uma excec;ao; e ate os melhores dentre 
eles con_fiavam excessi~amente em informantes selecionados. 0 proprio 
Junod drz que as suas mforma~6es provinham quase inteiramente de tres 
homens. Dais eram cristaos; o terceiro "era urn Banta tao profunda·· 
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mente embebido nas concepc;6es obscuras de uma mente banta que 
nunca conseguiu livrar-se delas e permaneceu pagao ate a sua morte 
em 1908"10 

• 

.E uma boa medida da ansia de informac;6es. o fato de, escrevendo 
para os leitores de M an sabre a reuniao da Associac;ao Britanica para 
o Progresso da Ciencia, realizada em 1905 na Africa do Sui, Hartland 
poder relatar com certo entusiasmo: 

... Especimes de numerosas tribos Banta foram reunidos ca
rinhosamente em Victoria Falls pelo governo da Rod6sia para es
tudo antropologico. 0 tempo era escasso e apenas permitiu que 
se realiz~ssem algumas medic;6es e fotografias. 

E mais adiante: 

Tive o prazer de viajar alguns dias depois com o Dr. Kanne
weyer, de Smithfield, urn cavalheiro nascido na Colonia do Cabo, 
de ascendencia alema pelo lado paterna e francesa pelo materna, 
estando ambas as familias instaladas naquela colonia M algumas 
gerac;6es. Ele e, na pratica, urn curandeiro. Seguem-se alguns apon
tamentos oue tomei durante a nossa conversa. Ele recebeu infor
mac;6es de- mais de uma pessoa intimamente relacionada com os 
Bosqufmanos ... 11 

:a possivel, inclusive, que ate a expertise etnografica dos antrop6-
logos profissionais tenha sido alga excessiva. Ja em 1915, numa bri· 
Jhante critica a History of Melanesian Society, de Rivers, escrevia Hocart: 

Ainda persiste a ideia de que nao pode ser coletado em algu
mas horas qualquer material fidedigno e de que se requer uma 
Jonga cstnda entre os selvagens para que se possa chegar ,a e~t~n
dlHos. Dssa idcia nao sc baseia em qualquer prova mas pers1shr~ 
npusnc do todas as provas12

• 
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Embora tivesse permanecido por tres anos nas Ilhas Fiji, em com
para9ao com os tres dias de Rivers, ele pode testemunhar, disse Hocart, 
a exatidao do material coletado por Rivers acerca das Fiji. 

0 proprio Rivers adotou uma Iinha mais discernente. Distinguiu 
entre o que chamou "trabalho de pesquisa" e "trabalho intensive". 0 
trabalho de pesquisa envolvia visitas as tribos numa vasta area, a fim 
de mapear as distribui96es e identificar problemas que requeressem in
vestiga9ao. A obra de Rivers na Melanesia foi um born exemplo disso; 
outro exemplo, de valor mais duradouro, foi a pesquisa de Seligman 
sabre o Sudao. 0 trabalho intensive era uma questao de tempo. Escre
veu Rivers em 1913: 

A essencia do trabalho intensive ... e a Iimita9iiO em exten
sao combinada com intensidade e meticulosidade. Urn caso tipico 
de investiga~ao intensiva e aquela em que 0 investigador vive urn 
ano ou mais numa comunidade de, digamos, 400 a 500 pessoas 

/

e estuda todos os pormenores de sua vida e cultura; em que ele 
acaba por conhecer pessoalmente cada membra dessa comunida
de; em que nao se contenta com a informa9ao generalizada mas 

' estuda todas as caracteristicas da vida e dos costumes em detalhes 
concretes e por meio do vernaculo. So atraves de urn tal trabalho 
e que se pode compreender a imensa extensao dos conhecimentos 
que ora aguardam o investigador, mesmo em lugares onde a cul
tura ja sofreu bastantes mudan9as. Tao-somente par tal trabalho 
e possfvel descobrir 0 carater incomplete e ate enganador de gran
de parte do vasto acervo de pesquisas que comp6em o material 
existente em Antropologia13• 

@ omo Malinowski foi o primeiro antropologo social britanico pro
fissionalmente treinado a executar pesquisas intensivas dessa especie, tal
vez seja impassive! encontrar resposta para uma interroga9ao que se 
imp6e par si mesma: Sera que o trabalho de campo desse tipo exige 
inevitavelmente uma perspectiva funcionalista, sincronica? Rivers talvez 
tivesse boas bases para duvidar disso, uma vez que Boas, na America, 
realizara trabalho de campo que se .Jll?roximava do ideal intensive e, 
apesar de tudo, permanecera etnolog<0 Entretanto, apesar da sua pro
pria tendencia etnol6gica e difusionista, Rivers sublinhou que urn etno
grafo solitario, empenhado em investiga9ao intensiva numa pequena co
munidade, ver-se--ia for~ado a demonstrar como os diferentes dominies 
de cultura estao inter-relacionados: · "Assim, par exemplo, entre povos 
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d.e cultu~a. rudimentar, ~:~ ~~e e~~~ti~~ a~ :~sT~p~er%~~~ ~~~~~~~ ~: 
ntos ~ehg:osos, .uml"~ OAt~ 9Marett urn dos ultimos abencerragens da 
orgamza9ao socia · e • , · · A • Iro 

I . d gabinete acabou por enfatizar a analise smcromca. -
~r~~~e~~;,I~u~a conferencia em que . se pre?cupou e~ r.esgatar a repu
ta9ao de Frazer das investidas de Elhot Smith, ele disse . 

Com efeito alguns de n6s - e posso, pelo menos, falar por 
mim - estamo; de tal forma preocupados com o estu~C: da me.n~e 

em como ela funciona aqui e agora, sob condJ~oes ~~c.Iais ~~1~~1icadas por todas as influencias contaminantes da AclVlhza
ao moderna que embora aceitando plenamente que a. ~tropo

fo ia e pura~ente' bistorica em seu a~bit.o , est~mOS lllaiS mteres
gd de I·mediato em analisar as tendencJas exlstentes do que em sa os d 1s 

usar tal analise como chave para o passa o · 

Minha indiferenQa pelo passado e sua ~econ~titui9aO ~ao e, 
ortanto urna quesHio de preterito, por ass1m d1zer; o passado 

~cmprc ;era atraonte para o antiquario, e todo antrop6logo e urn 
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antiqmirio. · · e_u, pelo menos, certamente sou. A minha indiferen
~a por certos tlpos de evolucionismo e uma questao de metodo. 

Os antrop6logos devem concentrar-se nos processos que "podem 
ser,obse-:vados em co~unidades da Idade da Pedra atualmente existen
t~s .' _a fJ~ de proporc10narem uma base s6lida ao trabalho de recons
htUI~a?· esde que tenha entendido de que modo a cultura satisfaz as 
necessi_?ades do homem, o antrop6logo estani apto a dizer algo sobre a 
evolu<;:a? gradual d~s institui<;:oes, em resposta a crescente complexidade 
das soc1edades denvadas. Portanto, escreveu ele 

' 
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ainda acredito na evolu~ao, amaa estou interessado nas origens 
no processo de desenvolvimento; mas vejo cada vez mais clara~ 
~ente ~ue as respost~s a quaisquer questoes evoluciomirias devem 
c~nduzrr de forma _dueta ao estudo empfrico dos fatos e institui
<;:oes, a_o _desenvolv1mento passado daquilo que desejamos agora 
reconstltUir. 

III 

Urn novo modo de a~ao requer uma patente mitica e M alinowski, 
em seus prim6rdios, desenvolveu urn mito pessoal que seus adeptos. se 
encarregaram de transmitir as gerac;oes vindouras. Reza mais ou menos 
assim. Malinowski, urn jovem e brilhante estudante polones, adoeceu 
quando estava prestes a ingressar profissionalmente numa carreira cien
tlfica. (0 seu verbete no Who's Who sublinhou sempre dois elementos 
em seus dados biograficos: "descendente da szlachta [nob reza rural] 
polonesa pelas linhas paterna e materna"; e "doutorado em 1908 com 
distinc;ao no Imperio Austriaco [sub auspiciis l mperatoris]". ) Alem dis
so, esta doente demais para continuar suas pesquisas cientfficas. Deses
perado, decide distrair-se com a leitura de urn classico ingles, escolhe 
The Golden Bough e coloca-se imeJ iatamente ao servic;o da antropolo
gia frazeriana. Ap6s uma breve estada na Alemanha, resolve partir para 
a Inglaterra e vai estudar na London School of Economics. Depois de 
resolver precocemente os problemas da organiza<;:ao familiar aborigine 
australiana, encontrava-se na Australia com uma missao antropol6gica 
quando eclodiu a I Guerra Mundial. Malinowski e cidadao austriaco, 
um estrangeiro inimigo, e podera ser internado. F elizmente, foi-lhe per
mitido passar o seu periodo de internamento nas Ilhas Trobriand. Ai 
pcrmaneceu todo o perfodo da guerra, inventando trabalhos intensives 
de campo por observac;ao participante, estudando a fundo 0 vernaculo 
o vivendo como urn dos nativos, em isolamento total de quaisquer con
lntos europeus. Finda a guerra, regressa a Inglaterra e, em face da opo
lli<;ao obstinada dos evolucionistas reaciomirios e dos difusionistas fana
llcos, organiza urn grupo de discfpulos dedicados que dadio prossegui
mcnto a obra por ele iniciada. 

Em qualquer das versoes, o mito apresenta a hist6ria classica de 
11111 profeta. A partida em falso, depois a doenc;a e a conversao, seguida 
do cmigra~ao; uma calamidade arrasadora - nada menos que uma 
guerra mundial - leva-a ao isolamento na selva; o regresso com uma 
mcnsngem; e, finalmente, a batalha dos que vao divulgar a mensagem 

os disdpulos. Apresentei primeiro o resumo da sua carreira nesta 
forma, por ser a que sublinha mais profundamente do que qualquer 
outru dcscric;ao da epoca a auto-imagem messianica do homem. Uma 
vcrsiio do mito esta implantada em qualquer descri~ao oral da "revolu
~;ltu funcionalista" de Malinowski. 0 mito e importante para se com
pt·ccndcr o homem e a sua carreira; mas uma resenha biografica mais 
cunvcncional destacara outras caracterfsticas significativas, ainda que 
mcnos apocallpticas. 

) · · owski nasceu em Crac6via em 18 4. filho de urn 
dlsllnto lingUista, professor de F ilologia s ava na Universidade Jagelo
nltultl. A sno inffincia possou-se entre os intelectuais de Crac6via e Za-
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kopane, localidade que era conhecida como "a capital de veriio da Po
lonia"16. Seu pai foi o pioneiro dos estudos de lingua polonesa e seus 
dialetos populares, e era alga como urn folclorista e etn6grafo que pu
blicaria alguns estudos do folclore polones da Silesia. Faleceu em 1942. 

Havia, pois, urn elemento antropo16gico em seus antecedentes fa
miliares. Entretanto, quando foi para a Universidade Jageloniana, Ma
linowski interessou-se pelas Ciencias Exatas. Na epoca em que estava 
realizando seus exames para obten<;ao do doutorado, leu pela primeira 
vez The Golden Bough, e isso, afirmou por diversas vezes, foi o que fez 
dele urn antrop61ogo. Dos seus exames fazia parte uma prova de Ingles, 
e provavelmente escolheu a leitura de Frazer pelo seu estilo, muito admi
rado na epoca. Mas foi por essa mesma altura que Malinowski adoeceu, 
sendo entao sumariamente aconselhado a abandonar as pesquisas cien
tfficas; e, e evidente, consolou-se com a leitura de Frazer durante a con
valescen<;a. Em todo o caso, por maior que tenha sido a impressao nele 
causada por Frazer, isso nao o tornou imediatamente urn antrop6Jogo. 
0 passo seguinte foi ingressar na Universidade de Leipzig (onde seu 
pai tambem estudara) e ai deu prosseguimento aos seus trabalhos de 
Ffsica e Quimica17• 

Em Leipzig, decidiu depois diversificar seus interesses e estudou 
Psicologia Experimental, sob a dire<;ao de Wundt, e Hist6ria Economica, 
com Biicher. A importancia desses dais anos em Leipzig nao deve ser 
subestimada. Wundt, em particular, era uma influencia de ueso; ja fora 
mestre de Durkheim e de Boas...e estava sumamente interessado em An
tropologia. A V olkerpsychologie dizia respeitg a cultur~, "~neles JltO· 

j utos meptais qne ~e Griados por uma cgmunjdade de yjda bumana e 
gue: portapto, sao jnexpljdyejs em termos de mera conscjencia indivi
dual:. uma yez gue pressup6em a acao reciproca de muitos", uma oon-

l"Eepf)o qu9 estava relacionada com a nosao de "consciencja caletiva~' 
de urkhe@18. Wundt era contrario a que se descrevesse o desenvolvi
mento de urn fenomeno cultural em isolamento, quer se tratasse de lin
guagem, mito ou religiao, pais as "varias express6es mentais, sobretudo 
em seus esHigios iniciais, estao de tal modo interligadas que dificilmente 
sao separaveis umas das outras. A linguagem e influenciada pelo mito, 
a arte e Urn fator no desenvolvimento do mito e OS USOS e COStumes sao 
por toda a parte sustentados por concep<;6es mito16gicas". Ele preferiu 
adotar uma outra op~ao, a qual consistia em "tamar se<;6es transversais 
e~ ~ez d~ ~ongitudinais, ist? e, em considerar na sua sequencia os prin
cipals estagws do desenvolvunento de que a V olkerpsychologie se ocupa, 
e, cada urn deles na interligac;ao total de seus fenomenos". Isto era pas
Sive! porque em cada nivel evolucionario "existem certas ideias, emosoes 
e fontes de a<;ao em torno das quais se· agrupam OS varies fenomenos". 

Se os principais elementos do Funcionalismo podem ser discernidos 
~m Wundt (e em muitos de seus discipulos), talvez seja ainda mais 
mteressantc notar que o primeiro estudo antropol6gico de Malinowski, 
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sabre a organiza~ao da familia australiana, ja estava bern a.van~ado ant~; 
de ele ter trocado Leipzig pela London School of Economics em 1910 · 
Na L.S.E., ele trabalhou sob a orientasao de Weste~ma.rck, o h?mem 
que tinha criticado de forma tao perempt6ria as pnme1ras teon~s de 
"promiscuidade primitiva", "casamento de ?:Upo" etc:.? ~ defend1d9 a 
primazia em termos evolucionarios da ~a~1ha monogamica. ~a~ esse 
era tambem um tema do Mestre de Leipz.tg; Wund~ e seus dtsctpul~s 
estavam tambem interessadissimos no matenal australlano - como mut
tos outros cientistas sociais desse tempo, e clara. ,E.m 1912 e 1_913, era_?l 
publicados importantes trabalhos sabre os abon?mes austral.Ianos, nao 
s6 de Malinowski e Radcliffe-Brown, mas tambem da autona de ?ur
kheim e Freud; carla urn deles, segundo parece~ trabalhand~ na I~n~~ 
rancia da prodU\:aO dos demais. Assim, faz sentidO que Malinowski t.I
vesse sido estimulado em Leipzig a. ~eter ombro~ a uma mo~10gra~a 
sabre a familia australiana e que dectdisse completa-la sob a onenta~ao 
de Westermarck. . . A • 

Na L.S.E., Malinowski encontrou-se como deseJO bntan:co de pro-
porcionar apoio a mais trabalhos etnograficos. Em 1912, Sehgman; que 
passara a ser o seu patrono, pediu ao diretor da. L.S.E. a conc~ssao de 
uma pequena balsa que permitisse a _Malinowski ef~tuar pesqms~s, du: 
rante quatro meses, entre as tribes arabes do Suda~. Esse ped1do f.m 
recusado, mas Malinowski continuou a escrever, pubhcando The FamLly 
Among the Australian Aborigines em 1913 (estudo.;ss~ que lhe v~leu 
a concessao do titulo universitario de Doutor em C1enc1as) e u~ ~~vro 
em polones sabre "religi6es primitivas e f?rmas de estrutura .social . 0 
livre sabre a Australia foi elogiado na rev1sta Man por ~adchff~-Br~~n 
como sendo "de Ionge 0 melhor exemplo em ingles do metoda ctentiftco 
no tratamento descritivo d~ costume~ e. institui<;6~~ d~ '!;rt poyo. ~elva
gem"zo. Malinowski profenu conferenc1as sobre Rellgta? pnmitiva e 
diferencia<;ao social", as quais, tal como as suas mo?ograflas p~lonesas, 
rcfletiam uma orienta<;ao durkheimiana e, em particul.ar, urn mte~esse 
todo espeCial pel a trabalho de Durkheim sobre ? ~otemism~ austrahano. 

Veio entao a grande oportunidade, grac;as a mterven(_fao de Marett, 
que mais tarde a descreveu da seguinte maneira: 

Como Relator da Se<;ao H. da British Association, ~restes. a 
visitar a Australia em 1914, eu necessitava de urn SecreUino, c.uJaS 
despesas de viagem lhe seriam subvencionadas. Entao, a mmha 
brilhante aluna, Srta. M. A. Czaplicka (para quem, ;spero eu, urn 
niche especial estara reservado no. Templo Po.lones da Fama), 
solicitou-me ajuda para urn compatnota seu, a f1m de que . e}e pu
desse ver com seus pr6prios olhos aqueles povos dos Anti~odas 
sabre os quais s6 tivera ate entao conhecimento atraves de hvros; 
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e assim se inic~ou uma amizade que, se pela minha parte foi intei
rame~te ~gra_davel! cedo ~e revelou desastrosa para ele, pelo me
nos a, pnmc!ra v1sta. Po1s quando o nosso navio navegava da 
Aus!raha C?cldental para a Meridional, a guer.a chegou ate nos e 
~-ah_nowski, como sudito austrfaco, tornou-se tecnicamente um 
l~Imigo ~ como tal deveria ser internado. Entretanto, nada pode
na t~r Sido mais g~neroso do que o tratamento dispensado pelas 
autondades austra!1anas ao jovem investigador, pois nao s6 lhe 
conce~eram uma l~bera custodia para que pudesse efetuar suas ex
plora~oes ?nde qmsesse, dentro dos vastos territ6rios australianos, 
mfas tambem o dotaram de verbas para que realmente pudesse 
e etuar seu trabalho21• 

E De fato, todos ?S cientistas inimigos que optaram pelo regresso a 
. uropa f~r~m autonz_ados a faze-lo. Malinowski, entretanto, resolveu 
~1rcf o J?aX1mo prove1to dessa oportunidade. Talvez ele tivesse plane
J~ o permanecer na Australia? em qualquer dos casas, tanto mais que 
~e;a com dua~ b~lsas coll:ced1das pela Universidade de Londres e pela 

· ._E., as quais . tm?am s1do para ele negociadas par Seligman e das 
qua_Is depe~deu mteuamente durante urn ano, enquanto as verbas aus
trahanas nao foram colocadas a sua disposi~ao. 

IV 

oraf Malinowski tinha_ 30 anos quando iniciou a sua carreira de etnO
A ~· t 0.r;! u_ma pesqmsa de campo de seis meses no sul da Nova Guine 
b ~h e ICJencias, de seu trabalho persuadiram-no das vantagens de tra~ 

a ar no ve~nacul~ e em contato mais intima com os homens das tri
bos. Desco~nu entao que tinha uma facilidade muito conveniente para 
~ap~a~ asdh~?uagens l.o~ais. (Ap6s seis meses de permanencia nas Ilhas 

ro r~a.n , Ja. er~ suf1c1entemente versado no verm1culo para dispensar 
o aux1h? de 1nterpretes.) 0 estudo Mailu nao foi mais do que 0 voo 
del e~saiO ~e u_m aprendiz, bastante convencional no metoda e nos re
su ta as. ep~1s de uma pausa na Austnilia, Malinowski regressou ao 
~arne~ e: ma1

1
o de 1915 e, em parte por acidente, fixou-se nas Ilhas 

r? nan '. ao argo d~ Nova Guine, a fim de realizar o seu estudo se
gumte. Sehgman quena que ele investigasse a Ilha Rosse! mas falha
ram-lhe os seus cantatas ali. Esse estudo das Trobriand proporcionou 

24 

a Malinowski a base de seu prestfgio subseqliente, e o tear pioneiro 
dessa investiga~ao e destacado pela compara~ao com 0 anterior estudo 
Mailu. Na realidade, ele · ' moderna esquisa de 
cam_po nos dais.; anos gue passou nas Ilhas Trobriand no 

.121.5.-16 e i£1]-j 8. 
Malinowski escreveu com grande sinceridade acerca de seus meto- · 

dos de pesquisa de campo, mas a publicac;ao p6stuma de alguns de seus 
diarios de campo forneceu uma ideia muito mais intima de suas expe
riencias nas Trobriand do que as suas pr6prias dissertac;oes sabre o 
metoda. Contudo, embora OS diarios revelem as tensoes pessoais do tra
balho de campo, tambem tornam a sua realizac;ao simultaneamente mais 
compreensivel e mais adminivel. Como disse Malinowski aos seus estu
dantes, considerou o diario pessoal do pesquisador de campo uma val
vula de escape, urn meio de canalizar as preocupac;oes e emoc;oes pes
soais do etn6grafo para lange dos apontamentos estritamente cientffi
cos. Os diarios tratam da vida pessoal do investigador de campo e 
mostram-nos Malinowski debatendo-se com o tedio, as angustias sabre 
sua saude, a privac;ao sexual, a solidao e aquila a que George Mikes 
chamou certa vez a "Alma Eslava". Tambem contem acessos de irrita
~ao dirigidos contra os trobriandeses. 'Eles revelam que Malinowski nao 
logrou realizar aquela separa!;iio dos contatos europeus que tanto de
fendia. Mas, acima de tudo, ilustram com que afinco ele trabalhou e 
com que imensa criatividade. Eis parte de suas impress6es referentes a 
um born dia- 20 de dezembro de 1917- transcritas de seu diario: 

Levantei-me as 6 horas (despertei as 5h30min) . Nao me 
sentia muito euf6rico. Dei uma volta pela aldeia. Tomakapu deu
me explicac;oes a respeito de urn bosque sagrado perto de sua casa. 
Estivera chovendo toda a noite; lama. Estavam todos na aldeia. 0 
policial juntou-se-me as 9 horas e pus-me a trabalhar com ele. 
As 1 Oh30min, eles decidiram partir para uma paulo ( expedic;ao 
de pesca) e fui com eles. Megwa (rito magico) na casa de Yosala 
Gawa. Senti de novo o jubilo de estar com verdadeiros Naturmen
schen [homens naturais]. Excursao num barco. Numerosas obser
vac;oes. Stimmung [ambiente] geral, estilo, em que observei a pre
scn~a de tabu. Tecnologia da cac;a, a qual teria requerido semanas 
de pesquisa. A abertura de horizontes encheu-me de alegria. Fize
mos urn cruzeiro nessa parte da laguna - ate Kiribi e, depois, 
para Boymapo'u. Cena extraordimhia de peixes saltando como fle
chas no ar, cercados pelas redes. Remei com eles. Tirei a camisa 
c fiz uma especie de banho de sol. A agua me atrafa, qperia ba
nhar-mc nola mas nao o fiz ... Por que? Por causa da minha falta 
de cncrgia c do iniciativa, que tern tern causado muito dano. De 

25 



pais, tudo aquila come<;ou a cansar-me; fame. 0 encanto dos 
imensos espa<;os livres cedeu o lugar a uma sensa~ao de vazio 
absoluto. Regressamos atraves de Kaytuvi e Kwabulo ... 

0 criado de Malinowski vern de barco com as sapatos e as ape
trechos de cozinha, e ele regressa para urn almo~o tardio. 

0 
Depois, par volta das 5 da tarde, fui a Tudaga, onde realizei 

urn recensearnento. Regressei; o por-do-sol tinha tonalidades de 
tijolo incandescente. Alguns natives observavam urn peixe Tuma
dawa, e uns 12 au 13 barcos fizeram-se ao mar em sua persegui
~ao. Tentei alcan~a-los mas sentia-me urn pouco fatigado. 

Largou os remos e mergulhou numa divaga~ao sabre urn romance 
na Australia. 0 lan~arnento no diario termina num tom de intimidade: 

Sentia-rne deprimido quando regressei. S6 bebi eM. Conver
sei urn pouco mas sem qualquer objetivo espedfico. Enema ... 
Dormi bem22• 

Ravia, portanto, perfodos de depressao e inatividade. Num outro 
dia, confiou as seguintes impressoes ao seu diario: 
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Quanta a etnologia: Vejo a vida dos nativos como profun
damente desprovida de interesse ou importancia, alga tao remota 
de mim como a vida de urn cao. Durante um passeio a pe, con
siderei urn ponto de honra refletir sabre o que estou aqui fazendo. 
Sabre a necessidade de coletar muitos documentos (isto e, textos 
ditados par informantes, e programas de ntividades, mapas etc.). 
Tcnho uma ideia gcral sabre a vida deles e urn certo conheci-

menta da linguagem que falam, e se, de alguma forma, posso cha
mar a tudo isso "documento", entao disporei de material valioso. 
- Devo concentrar-me nas minhas ambi~oes e trabalhar para 
algum fim. Devo organizar o material lingiiistico e coligir docu
mentos, descobrir melhores maneiras de estudar a vida das mu
lheres, os gugu' a (implementos), e os sistemas de "representa~oes 

• • , 23 
SOCialS •.. 

[A. enfase aqui emprestada a "documenta~ao" e significativa . .Mll.
lino\y]Ki estava mujtp p reqcupadg cgm Q msdo como as snas ghserva
!(oes poderiam ser traduzjdas em n:w £A-Tpo sistematico de provas. Rivers 
desenvolvera uma tecnica util para coligir e registrar genealogias, mas 
Malinowski tinha que desenvolver te.da uma serie de tecnicas para ha
ver-sy com outras especies de dado~ 

Em sua pesquisa, Malinowski estabeleceu o ponto de Yista d e QU.t! 
cxistiam tres especjes gerais de dados cada uma das guajs exjgja tecni
cas especfficas de coleta e registro. Em rimeiro lugar, hayja .a deJ>c;ri
a o eral de institu 'coes de cos ume u dou mediante 0 que 
enominou "o metoda de documeytac;;ao estatfstica par provas concre
~·. A finalidade era compor uma serie de cartas sin6pticas, nas quais 
6C registrava a gama de costumes associados a determinadas atividades. 
A carta resumia os elementos dessa atividade e, simultaneamente, indi
cava a conexao entre os seus aspectos. Os dados incluidos provinham 
das opinioes e descri~oes oferecidas pelas pessoas, assim como da obser
vac;ao de casas reais. Esse mapeamento sitematico da atividades era 
crucial. Escreveu Malinowski: "Com efeito, o objetivo do treinamento 
cicntifico e dotar o investigador empirico de uma carta mental, de acor
<lo com a qual possa estabelecer suas coordenadas e fixar seu rumo"24• 

f Contudo, essas cartas refletiam apenas urn nfvel de realidade. 0 
pcsquisador de campo deve tambem observar as realidades da acao so
c.iaLru.J.uilo a que Malioowski chamou os impondeniyeis da yjda coti
dinna, registrando minuciosamente as suas observa~oes num diario etno
grfifico especia_D Seus comentarios a esse respeito sao do maior interesse: 

Ao estabelecer as leis e regularidades dos costumes natives, 
e ao obter uma formula precisa para elas com base na cole~ao de 
dados e dcpoimentos nativos, verificamos que essa precisao e es
tranha a vida real, a qual jamais adere rigidamente a quaisquer 
rcgras. 
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Deve ser suplementada pela observasao da maneira como urn 
dado costume e posto em pratica. do comportamento dos nativ.QS 
na obedi~ncia a regras tao precisamente formuladas pelo etn6gra
fo, das pr6prias exceco~ que quase sempre ocorrem nos fenome
nos sociol6gicos. 

. U rna terceira especie de dados deve ser tam bern coletada: 
Uma cole~ao de depoimentos etnograficos, narratjvas caracterfsti: 
cas. eXQressaes. .ti'picas, itens de folcJore e f6rmulas magicas, deye 
ser apresentada como urn col/)us inscriptionum, como documentos 
da mentalidade nativa. 

Estas prescri~6es refletem uma percepc;ao da divergencia sistema
tica entre 0 que as pessoas dizem acerca do que fazem, 0 que elas real
mente fazem e 0 que pensam. :£ essa percepc;ao, quase certamente nas: 
cida em parte de sua experiencia de campo que constitui o timbre da 
obra de Malinowski. .Q!_cQstumes combinam-se num todo coeso em tar
no de atividades; mas os indivfduos, sempre que podem, manipulamas 
_regras em seu beneficia. E, finalmente, a compree11sao da regra e <Ia 
ac;ao deve ser posta no contexto do modo caracterfstico de pez\sar da 
cultura, . pois a meta final "que cumpre ao etn6grafo nunca perder de 
vista" e " r 6 Ori'to de vista do nativo . sua rela ao co vida 
e erceber a visao ue te o seu . 
. ssa cons~ie~cia das Jliferentes. camadas da realida~t.Eos 
lmpregna 0 Immmo ensaw de J.1alJOOWSkJ sOEte as J]has Trg • ' 

essa pequena obra-prima intitulada "Baloma", publicada em 1916 e 
escrita durante uma pausa entre as suas duas expedic;oes de campo. Ele 
descreve em termos vfvidos a divergencia entre as descric;6es dos infor
mantes do adeus solene aos espiritos dos mortos e a realidade observada: 
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Quando se ouviu o saka'u, todos se afastaram em silencio -
os jovens em pures, e ali permaneceram para o adeus a baloma 
apenas cinco ou seis moleques com os tambores, eu mesmo e o 
meu informante. . . Nao posso imaginar uma representa~ao mais 
indigna, se levarmos em conta que se dirigiam a espfritos ances
trais! Eu mantinha-me a certa distancia para nao influenciar o 
ioba . . . mas havia muito pouca coisa que pudesse ser influencia
da ou estorvada pela presenc;a de um etn6grafo! Rapazes de seis 
a doze anos faziam soar os tambores e, depois, os mais novos 
come~aram a dirigir-se aos espiritos nas palavras que me haviam 
sido previamente fornecidas pelos meus informantes. Falavam com 

a mesma mistura caracteristica de arrogancia e timidez com que 
costumavam dirigir-se-me, mendigando fumo, ou fazendo algum 
comentario brincalhao, de fato, com a desenvoltura tfpica dos ga
rotos de rua quando realizam algum ato desordeiro sancionad.:> 
pelo costume e a tradic;ao, como as tropelias no dia de Guy Faw
kes ou ocasi6es semelhantes* . 

Esse ensaio nao era simplesment~ uma esplendida demonstrac;ao 
dos perigos que os antrop6Iogos correm quando tentam deduzir atitu
des psicol6gicas, em face de eventos religiosos, das descric;oes formais. 
Era tambem a perceprao clara do carater da realidade etnogrifica, em 
suas multiplas camadas. Para alem da preocupac;ao de Malinowski com 
os metodos de campo havia, portanto, uma compreensao da complexi-
dade da realidade social que quase correspondia a uma teoria. -

Ate que ponto essa compreensao da natureza dos fenomenos etno
graficos era urn produto da experiencia de campo? Em que medida de
rivava de uma predisposic;ao te6rica? Indiquei a especie de consciencia 
protofuncionalista que Malinowski deve ter descoberto ate na obra de 
Rivers e Wundt, para nao citar Durkheim, que influenciara tao acen
tuadamente as suas ideias, antes da partida para a Australia. Nao e pre
ciso analisar muito material para se descobrir prenuncios ainda mais 
flagrantes da sua abordagem em lugares ainda menos esperados. Marett, 
o decano dos estudiosos de gabinete, escrevia em 1912: 

Considero pois de suma importancia, na atual conjuntura, que 
algum antrop6logo empreenda o trab_.alho suplementar de mostrar 
como, ate mesmo quando e onde o regime consuetudinario reina 
absoluto, o· indivfduo se adapta constantemente as suas injunc;6es, 
ou - melhor dito - adapta essas injun~6es aos seus prop6sitos 
pessoais, com discrimina~ao mais ou menos deliberada e inteligen
te. A imobilidade do costume, creio eu, e predominantemente o 
cfeito da disHlncia. Examine-se mais de perto e ver-se-a a perp&
tua modifica~ao do processo; e, se a dinamica subjacente se deve 
em parte a causas flsicas e quase flsicas, como as mudan~as de 

• Guy Fawkes foi um conspirador ingles executado por participar na chamada 
( 'on~piras;iio da P6Ivora, em 1605, que tramava fazcr explodir o pul:k !o real e 
n111 bns as Casas do Parlamcnto em Londrcs. A sua efigic e anualmentc queimadn 
11 \ de novcmbro, o "dia de Guy Fawkes", numa festa popular com qu.::ima de 
lujjt>N de artiflcio c outros atos scmelhantes a nossa "malhas:ao do Judas". 
CN. du T.) 
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clima, os movimentos de pessoas em obediencia as varia96es con
seqiientes no suprimento de alimentos etc., esta entretanto em ac;ao 
a condic;ao mais fundamental de todas: a vontade de viver, que se 
manifesta atraves dos individuos quando parcialmente competem 
e parcialmente colaboram uns com os outros25• 

Isto poderia figurar como divisa para qualquer das monografias de 
Malinowski sobre as Trobriand. Contudo, o fato de Malinowski ter 
obedecido fielmente a essas prescricoes em seu trabalho de campo prcr 
porcionou-lhe uma compreensao especial de suas implicac;oes_. Tambem 
lhe propiciou material de riqueza e complexidade sem precedent'es, com 
o resultado que Marett previra: 

Retratamos a floresta de urn certo modo. Representa-la como 
uma massa inerte de cor ajusta-se razoavelmente bern aos nossos 
metodos esquematicos. Mas nao procuramos ate agora traduzir OS 

valores sutis de cada arvore. Contudo, somente se o fizermos po
deremos alimentar a esperan9a de fazer jus ao espirito da floresta, 
que e urn espirito de vida e de crescimento. 

Nao era numa floresta que se podia esperar descobrir o bosque 
sagrado de Frazer. 

v 

Apesar da conclusao do seu trabalho de campo e do fim da guer
ra, o regresso de Malinowski a London School of Economics foi retar
dado, primeiro pelo seu casamento com a filha de urn professor austra
liano e, depois, pela sua saude precaria. Em 1920 e de novo em 1922, 
ele deu aulas na L.S.E. durante o periodo letivo de verao, e em 1923 
foi reconhecido como professor de Antropologia Social pela Universi
dade de Londres. Em 1924, assumiu o cargo de Leiter na L.S.E. 0 
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University College de Londres tinha acabado de criar uma cadeira se
melhante, a de "Antropologia Cultural"; e, em resposta a perguntas sa
bre urn titulo conveniente para a sua pr6pria nomeac;ao, Malinowski 
escreveu a Beveridge, en tao Diretor da L.S.E.: 

Sugiro a designa~ao de Antropologia Social, para nos distin
guirmos do pessoal do U. C. [University College], que certamente 
insistir::i em ser Cultural, porquanto Cultural e o mot d'ordre deles. 
Social indican! tambem que o nosso principal interesse e sociol6-
gico, sendo a Escola [a L.S.E.] o centro para a Sociologia e tudo 
o que lhe e pertinente. Nesta altura, a Antropologia Social tam
bern ja possui a sua boa tradi~ao inglesa; penso ser esse o titulo 
sob o qual Edward Tylor lecionou em Oxford, Frazer em Liver
pool e e desse modo que a ciencia da cultura primitiva se distin
gue usualmente da Antropologia Fisica. Cultural e realmente to
rnado do alemao, onde Kultur significa civilizac;ao, com sua tona
lidade sutil de significado nao subentendida na Cultura Inglesa. A 
Escola necessita da Antropologia ou Etnologia incorporada ao en
sino geral da Ciencia Social e para amplia-lo, talvez, com o obje
tivo de fornecer a modesta base comparativa que o Moderno Hu
manismo requer e que a Escola, em seu papel te6rico, representa, 
se o entendo corretamente26

• 

EUL!227b Malinowski foi nomeado para a pnme1ra catedra de 
Anl!.Qpolo2ia da Universidade de Londr:.s., (Seligman tinha uma d.tedra 
de Etnologia) . Permaneceu na L.S.E. ate 1938, quando foi aos Estados 
lJnidos em gozo de uma licen~a-premio, para ai ser retido pela eclosao 
dn II Guerra Mundial. Lecionou em Yale e realizou algumas pesquisas 
de campo, durante as ferias, nos mercados camponeses do Mexico. Mor
•cn em New Hayen em 1942, aos 58 anos de idade. -

As sete monografias de Malinowski sobre as llhas Trobriand foram 
publicadas entre 1922 e 1935. Const!tuem a maioria esmagadora de 
Nuns publica~oes durnnte""'OS anos passados em Londres como professor, 
,. o material trobriandes tambem forneceu o nucleo de suas conferen
' ins c curses. Foi nessa epoca que ele formou o seu seqiiito de adeptos 
t' scguidorcs, apresentando aos estudantes o fascinante Homem das Tro
ll• lund, impondo a cren~a em seu pr6prio papel de profeta de uma nova 
C 'illncin, c cnviando-os pclo mundo inteiro para que realizassem estu-
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dos de campo de sua propria lavra. Nao se pode separar facilmente os 
escritos de Malinowski do seu exito como professor nesse periodo, 
mas tentarei apresentar primeiro uma breve avalia\;iio do seu papel 
como professor, antes de examinar a mensagem contida nas monogra
fias trobriandesas. 

Dentro da L.S.E., Malinowski situou-se entre Seligman, o etn6logo, 
e Westermarck, Hobhouse e Ginsberg, os soci6logos. Seligman lecionava 
"Etnologia Geral" desde 1925, ocupando-se da Pre-Hist6ria e da distri
bui~ao das ra<;:as humanas. Malinowski lecionava "Antropologia Social'X 
abrangendo uma grande variedade de t6picos mas sempre com referen
da primaria ao seu material trobriandes. Os soci6logos, por seu lado, 
ocupavam-se da evolus;ao das institui<;oes. Havia uma considenivel dose 
de ensino interdisciplinar e Malinowski realizava seminarios conjuntos 
com os outros; mas era-lhe reconhecido, com efeito, o dominio de uma 
area nitidamente demarcada para OS seus pr6prios interesses e ele nao 
tardou em fazer uso disso: criou o seu proprio seminario e, com o de
correr do tempo, rompeu seus amistosos contatos pessoais com os seus 
colegas. 

Muitos de seus alunos descreveram esses seminarios. M. F. Ashley 
Montagu tern certa prioridade, entretanto, visto que, conforme escreveu, 
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Do ponto de vista cronol6gico, creio que fui realmente o pri
meiro dos discipulos de Malinowski. Evans-Pritchard chegou de 
Oxford algumas semanas depois, e Raymond Firth da Nova Ze
landia, varios meses mais tarde. Eu tinha-me transferido para a 
London School of Economics oriundo do University College [Lon
dres], on de desfrutara da duvidosa honra de ser o primeiro dos 
dois alunos de W. J. Perry. Como urn Filho do Sol em gesta<;:ao, 
foi no final de outubro de 1923 que me apresentei no gabinete 
de Malinowski na London School of Economics, uma sala aco
lhedora e elegante que Malinowski repartia nessa epoca com o 
Professor C. G. Seligman. Malinowski recebeu-me com extrema 
cordialidade e eu fiquei imediatamente encantado. Nada havia nele 
de empertigado; colocava-nos imediatamente a vontade e fazia-nos 
sentir que iriamos ter, n6s e ele, urn tempo fascinante explorando 
wntos a natu!:_eza humana~ ---

Ap6s algumas perguntas preliminares, Malinowski sugeriu-me 
que Jesse Levy-Bruhl e preparasse urn estudo critico sobre "Men
talidade Primitiva" para o primeiro seminario do periodo. Assim 
fiz e, quando apresentei o meu trabalho, Malinowski, de uma ma
neira que lhe era tao caracteristica, agradeceu-me e acrescentou: 
"Dificilmente eu poderia te-lo escrito melhor ... " 

Na sala de aula, jamais conheci urn mestre mais interessante 
e estimulante. Malinowski entrava na sala com uma pilha de pa
peis na mao e, sem grandes formalidades, come~ava a ler as folhas 
datilografadas. Minutos depois, algum trecho que lhe interessava 
em particular fazia-o suspender a leitura e, passando os olhos pela 
classe, disparava subitamente a pergunta: "Bern, o que e que 
acham disso?" Se ninguem lhe respondesse, chamava algum estu
dante pelo nome, ou urn colega, assim se iniciando freqiientemen
te uma discussao que durava o resto do periodo. . . Em quase to
das as classes de Malinowski estavam geralmente presentes muitos 
membros do corpo docente e, com bastante freqiiencia, acorriam 
visitantes de outras universidades, tanto britanicas como estran
geiras27. 

Malinowski recrutava gente de toda a parte para assistir aos seus 
Reminarios e, talvez, para ser convertida; e aqueles estudantes que se 
lhc dedicavam logo se convertiam em parte integrante do seu mundo. 
Urn estudante chines observou certa vez: "Malinowski e como urn pro
fessor oriental: e o pai de seus alunos. Leva-nos para sua casa; manda
nos fazer recados para ele; por vezes, ate cozinhar para ele. E n6s gos
lamos de fazer-lhe essas coisas"28• Quando se mudava para o seu retiro 
no Tirol, no vedio, alguns estudantes iam com ele e passavam o verao 
trabalhando na estalagem, passeando com ele e participando em semi
nlirios informais ao cair da tarde. Mas se atraia os seus discipulos favo
ritos para a sua familia, tambem exigia deles completa lealdade. Via-se 
cnda vez mais empenhado numa batalha pela verdade contra as for9as 
llns trevas, e a medida que a sua influencia se fortalecia menos podia 
tolcrar as diferen9as sazonadas ate dos seus colegas mais fntimos, Se
ligman e Westermarck. 

0 estado de espirito por ele criado foi evocado de maneira impres
llonante por Leach: 

0 fervor suscitado pelo Funcionalismo num limitado drculo 
intelectual nao se baseava numa analise ponderada. Malinowski 
tinha muitas das qualidades de urn profeta, era urn lider "carisma
tico", e tais homens sempre expressam o seu credo em slogans . . . 
Os profetas sao conscios de seus poderes. Malinowski nao tinha 
duvidas acerca de sua pr6pria grandeza; considerava-se urn mis
sionario, urn inovador revolucionario no campo da metodologia e 
uos id6ias antropol6gicns. Como todos os revolucionarios de sua 
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estirpe, a tendencia dele era para menosprezar o significado de seus 
contemporaneos mais conservadores e seus predecessores imedia~ 
tos. Os comentarios que publicou a respeito de seus colegas antr~ 
p6Iogos raramente sao Iisonjeiros e no discurso verbal era ainda 
mais explicito; proclamava~se o criador de uma disciplina acade
mica inteiramente nova29• 

De fato, a tendencia de suas criticas publicadas era para contomar 
o verdadeiro establishment da Antropologia britanica - Marett, Frazer, 
Haddon, Myers e Seligman. Elas visavam sobretudo Rivers, que falecera 
em 1922, Elliot Smith, urn professor de Anatomia, e Freud ou Durkheim. 
Entretanto, em suas discuss6es, era igualmente mordaz acerca de seus 
poderosos contemporaneos e virtualmente todas as ideias que expunha 
eram apresentadas - como assinalou Fortes - "na forma de urn ata
que ao ancien regime"30• Com freqtiencia, esses ataques revestiam~se de 
uma violencia que raiava a irresponsabilidade. Nas primeiras paginas de 
Argonauts of the Western Pacific escreveu ele, por exemplo: 

A posi!;ao do etn6grafo moderno esta em completo contraste 
com aquela famosa resposta dada ha muito tempo por uma auto~ 
ridade representativa que, indagada sobre quais eram as maneiras 
e os costumes dos nativos, respond en: "Costumes, nenhuns; manei~ 
ras, detestaveis". 

Quem seria essa "autoridade representativa"? A nota de pagina do 
paragrafo diz: "A Iendaria 'autoridade antiga' que achou serem os nati~ 
vos apenas detestaveis e sem costumes e superada por urn autor mo
derno ... " e passa a satirizar urn tal Reverendo C. W. Abel, da Socie~ 
dade Missionaria de Londres na Nova Guine31• 

Entretanto, isso constituia obviamente material inebriante para as 
alunos. Como disse urn deles: "0 segredo do carisma de Malinowski era 
voce pensar que lhe estava sendo concedida uma revela~ao inteiramente 
nova, somente conhecida de urn punhado de eleitos e que resolvia todos 
as problemas - algo capaz de corrigir os especialistas em todas as 

1' outras {neas"32• A mensagcm tambem tinha sua dimensao poHtica, pois 
se as culturas eram mecanismos delicadamente afinados para a satisfa~ao 
das necessidades dos homens, entao cada uma tinha sen valor, o qual s6 
~ . 
34 

rom grandes riscos podia ser alterado. Isso tinha que ser ensinado aos 
ndministradores coloniais e , aos missionaries. E,_d_Lurn modo rna~ ge~ 
ncrico, a teo ria implicava uma abordagem relativista./. uma suspensao 
dnqueles jufzos etnocentricos sobre as culturas de outros povos que 
oram uma caracteristica dos filisteus presun~osos e burgueses. Malino
wski possuia a verdade, e era uma verdade que devia ser urgentemente 
pmpagada. 

Enquanto que muitos o achavam fascinante, outros nao suportavam 
111111 rudeza e intolerancia, e consideravam opressiva a personalidade ir
rosist(vel. f: dificil encontrar urn retrato objetivo de Malinowski. Talvez 
quo para rematar este esbogo de retrato seja preferivel escutar sua pro
pria voz, numa bem-humorada troca de cartas com Bertrand Russell. 
I (m 1930, quando Russell estava dirigindo uma escola experimental, 
Mnlinowski escreveu-lhe: 

Caro Russell, 

Por ocasiao da minha visita a sua Escola, deixei em sua ante
sala o meu unico chapeu marrom apresentavel. Pergunto a mim 
mesmo se desde entao ele tera tido o privilegio de receber a unica 
cabe~a na Inglaterra que considero sem relutancia ser melhor do 
que a minha; ou se foi utilizado em alguns dos experimentos ju
vcnis em Flsica, Tecnologia, Arte Dramatica ou Simbolismo Pre
£Iist6rico; au se deslizou naturalmente da ante-sala para fora. 

Se nenhum desses eventos - ou deveremos antes chamar-Ihes 
hip6teses? - teve Iugar, seria tao amavel que providenciasse a sua 
cxpedi~ao num simples embrulho de papel pardo ou algum outro 
modo disfar~ado de transporte para Londres, e me avisasse por 
um postal onde poderei ir reclama-Io? Lamento muito que a minha 
distra~ao, que e uma caracteristica de elevada inteligencia, o te~ 
nha exposto a todos estes incomodos Iigados ao evento. 

Espero voltar a ve-lo em breve. 

A rcsposta de Russell faz urn belo contraste: 

Sinceramente seu 
B. Malinowski 

A minha sccretaria cncontrou um chapeu marrom apresenta
vct em mcu vcst(bulo, que prcsumo seja o seu ; de fato, a mera 
vl11"o dele mo lcmbru voc£1. 
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Irei a Escola de Economia proferir uma conferencia. . . e a 
menm que a minha memoria seja Hio rna e a minha inteligencia 
ti'io boa quanta as suas, deixarei o seu chapeu com o porteiro da 
Escola de Economia, instruindo-o para que lho entregue quando 
voce 0 reclamar33

• 

Nao surpreende que urn homem como esse tivesse seus inimigos. 
Os que estavam fora de seu drculo indignavam-se especialmente com 
sua presun<;ao. 0 erudito americana Kluckhohn tratou-o sumariamente 
de "urn pretensioso Messias dos credulos"34 e seu colega Lowie comen
tou: "Malinowski esta permanentemente empenhado em dois passatem
pos favorites. Ou esta deitando abaixo portas abertas; ou esta petulan
temente ridicularizando aquele trabalho que nao 0 atrair pessoalmente". 
Mas acrescentou: 

A sua intolerancia de outras abordagens, a sua ansia adoles
cente em chocar o burgues etnol6gico - essa inven<;ao de sua fan
tasia, o mero tecnologista ou traficante do. excentrico - nlio nos 
deve cegar para a solidez e corre<;ao de suas abordagens no tocante 
aos problemas de organiza~ao social, para as suas ideias vitais so
bre o direito e a economia primitivos35• 

VI 

Cad a urn a · das monografias de Malinowski sobre as Trobriand 
ocupava-se primordialmente de urn (mico foco institucional: comercio, 
famflia, vida e procria<;iio, mito, o respeito as normas, cultivo da terra. 
Embora, em cada caso, ele desenvolvesse seu tema de dentro para fora, 
partindo desse centro e seguindo os varies fios para mostrar as ramifi
ca<;6es de cada atividade/ Malinowski nunca produziu uma descrixao 
\llJjca !iO coesa da "cnltnra'' trohriandesa como um todo. Talvez n~o pu
desse faze-lo porque, a esar da sua insistencia nas interli a 6es faltou
Ihe a no<;ao de urn sistem~ J s suas monog~a tas recor am, a can~t ena 
no osso do dedao esta ligaao ao ossa do pe, o ossa do pe esta hgado 
ao ossa do tornozelo", e assim por diante - o que e perfeitamente cor
rete mas esta lange de ser uma teoria anatomica. Nao obstante, a sua 
propria explica~ao para essa falha e bastante razoavel. Numa carta ao 
seu aluno Firth, pouco depois deste regressar do campo em 1929, Ma
linowski escreveu: 

Nesta altura, voce ja possuira, sem duvida, urn plano geral 
de seu trabalho futuro. Gostaria de saber se a sua inten<;lio e 
partir imediatamente para uma descri<;ao completa e coerente da 
cultura Tikopiana [sic], ou se fan\ o que eu fiz, isto e, descrev8-la 
aos poucos, parceladamente. Espero que opte pela primeira, como 
eu faria agora se pudesse reJroceder dez anos. Eu tinha, e claro, 
boas raz6es para proceder como procedi. Uma delas era, como 
voce sabe, a saude precaria com que tive de me bater naquela 
epoca e que me impediu realmente de meter ombros a diffcil tare
fa de manusear a totalidade do material de que dispunha. A outra 
razao era que, na epoca em que iniciei o meu trabalho, era urgente 
apresentar o ponte de vista teorico a que hoje chamamos "funcio
nal", o que eu s6 poderia fazer apresentando alguns fragmentos 
do meu material, bern situados num extenso contexte te6rico36• 

Par palavras Iigeiramente diferentes, Malinowski estava sempre 
preocupado em expor a sua etnografia a fim de marcar pontes decisivos 
contra o que ele considerava serem concep<;ocs erroneas acerca do "pri~ 
mitivo" - geralmente aceitas au talvez meramente populares mas, de 
qualquer forma, perigosas. 0 Homem Trobriandes era freqlientemente 
colocado num contexte institucional complexo mas, com maior freqlien
cia, era chamado a desfilar para contestar, gra<;as a sua realidade de 
carr~,.e osso, alguma teoria academica. 

Sao tres os temas centrais em todas as suas monografias. Em nri
rnetro lugar, os aspectos da cultura niio podem ser estudados isqlada.-
mente; devem ser enten · exto de seu usa. Em segundo Iugar, 
nunca odemos confiar a re r na descri ao e e 
,!9speito da rea!jdade social; a~ pessoas dizem sempre uma coisa e fazem 
outra. Finalmente, se entendemos o que esta sendo realmegte feito7'i 
ol camos em seu contexte a ro ri os for ados a reconhecer 

< ue, embora o "selva em" ossa niio ser e nos e e 
. ' - , . - oav [s.) 
J\lem disso, como homem dotado de razao, ele manipula as possibilidif= 
des da maneira que lhe for mais vantajosa. 0 trobriandes era a prova 
de todos esses enunciados mas conclus6es semelhantes devem ser adu
zidas se forem obedecidos os modernos metodos etnograficos no estudo 
de qualquer sociedade. Conforme escreveu no Prefacio a Crime and Cus
tom in Savage Society: 

0 modcrno explorador antropo16gico. . . M de chegar a al
gumas conclusocs sabre so a mente primitiva difere da nossa ou e 
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essencialmente semelhante; se o selvagem vive constantemente num 
mundo de poderes e perigos sobrenaturais ou se, pelo contnhio, tern 
seus intervalos Iucidos com a mesma freqliencia de qualquer de 
nos; se a solidariedade do cHi e uma forma irresistivel e universal, 
ou se o pagao pode ser tao egoista e interesseiro quanta qualquer 
cristao. 

0 meu objetivo ao publicar esta monografia foi demonstrar 
0 principal principia do metodo funcional: eu quis mostrar que 
somente a sintese de fatos respeitantes ao sexo pode fornecer uma 
ideia correta do que a vida sexual significa para urn povo. 

Isto nao era meramente tautol6gico, visto que, como Malinowski 
demonstrou repetidas vezes em suas monografias, as conexoes entre di-
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fcrentes aspectos de uma cultura nao sao ;:;ecessariamente 6bvias. Po
<.lcria ser esclarecedor examinar, digamos, a construc;ao de embarcac;oes 
em rela~ao tanto a magia como a economia; e, n0 que lhe dizia respeito, 
considerava impassive! que alguem afirmasse compreender a constru<;ao 
de barcos se nao examinasse todas as demais atividades que lhe estavam 
ussociadas. 

Esse senso de cultura como urn todo que abrangia urn jogo de fer
rnmentas levou-o a formular os seus outros axiomas. As crenc;as, ainda 
que magicas, tinham de canter urn nucleo utilitario; quanta ao mais, 
cumpriam funQoes psicol6gicas. As regras e alguns ritos magicos e r~ 
ligiosos serviam para assegurar um minima de cooperac;ao necessaria e 
para fornecer urn plano que orientasse a realizac;ao de uma tare£~ Mas 
11 coopera<}ao nao era um fim em si. 0 homem era egoista e somente 
cooperava como uma forma de egoismo esclarecido. Escreveu Malinows
ki: "Sempre que o nativo pode furtar-se as suas obrigac;oes sem perda 
de prestigio, ou sem a possivel perda de Jucro, ele nao hesita em faze-Io, 
l'XULamente como faria o homem de neg6cios civilizado"37• Somente o 
tJgo1smo esclarecido implicito no prindpio de reciprocidade assegurava 
uma especie de mutua acomodal!(ao. Quando as regras inibiam a reali
t.a(fao de satisfac;oes, elas eram quebradas - sempre que possivel ou 
l'Onveniente. Isto poderia ser resumido dizendo que a p erspectiva de 
Malinowski dependia (como todas as teorias sociol6gicas) de uma con
ccpc;ao de Homem - representado em sua obra pelo arquetipo, o Ho
lllCm Trobriandes - e, no ponto de vista de Malinowski, o homem era 
n:ulista, pratico, razoavel, um tanto falho de imaginac;ao, talvez, mas 
cnpaz de discernir seus verdadeiros interesses a Iongo prazo. Em suma, 
rt·n muito diferente das fic~oes criadas pelos antrop6logos de gabinete. 
Foi cssa insistencia no individuo ativo e atuante, pratico e calculista, 
que conferiu as monografias de Malinowski sua vitalidade e as colocou 
" tn l1io surpreendente e revigorante contraste com a obra de outros an
lmp6logos. 

0 contraste ressalta claramente em seu tratamento de dois impor
tnn tcs temas de sua epoca: o problema Frazer/ Tylor da magia, ciencia 
n rcligiao; e o problema Westermarck/Freud da importa!lcia central da 
l'nmHia. Tylor e Frazer nao negavam que as cren~as dos selvagens pos
"ufnm urn certo nexo; mas estavam interessados em apurar que especie 
do ncxo havia nelas. Haveria no selvagem uma especie de senso radical
llll'nlc 16gico, como acreditava Tylor, e que levou Andrew Lang a co
nwnlar ironicamente que "devemos ter sempre em conta o habito selva
fl'' 'll de Jcvar as ideias ate as suas conclusoes 16gicas - um habito que 
11~ nossas caracteristicas inglesas nos tornam dificil entender"38? Ou fa
t I om sen lido em tennos do que veio a ser mais tarde chamado uma 
loglca do concreto, associando coisas diferentes na base de semelhanc;as 
1 xtc.:rnas? Era esLc, basicamcnte, o ponto de vista de Frazer e de Uvy
Htuhl. 'A rcsposta de Malinowski foi apenas que cren~as e ritos aparen
tomontc irracionais faziam scntido quando se aprcciava o seu uso) 

. ' 



Assim - escreveu ele - em sua rela<;:iio com a natureza e 
o destine, quer ele tente explorar a primeira ou fintar o segundo, 
o homem primitive reconhece tanto as for<;:as e agencias naturais 
como as sobrenaturais, e procura usa-las a todas em seu beneficio39

• 

A magia funcionava, pois aliviava a angustia sobre os elementos 
incontrohiveis do futuro. Com a religiiio, ela surgiu e funcionou em si
tua<;:oes de tensao emocional, e a fun<;:iio da magia era "ritualizar o oti
mismo do homem, fortalecer a sua fe na vit6ria da esperan<;:a sabre o 
medo". Isto deixou margem para uma analise frazeriana dos componen
tes da atividade migica, e igualmente para uma concep<;:iio tylorista de 
conhecimento utilitario. Havia problemas que Malinowski considerava 
.algo marginais. Escreveu ele certa vez: 

Gra<;:as ao meu propno estudo de mitos vivos entre selva
gens, eu diria que o homem primitive possui em grau muito limita
do o interesse puramente artfstico ou cientifico na natureza: ha 
pouca margem para o simbolismo em suas ideias e narrativas40

• 

Para Malinowski, a familia tambem era, basicamente, urn meio; ela 
doma o sexo e encarrega-se de criar e treinar os filhos. Tambem e o 
molde da personalidade, o locus das vincula<;:oes emocionais primarias 
do homem e 0 nexus onde se formam as suas primeiras emo<;:oes sociais. 
Assim, tendia para argumentar em termos filogeneticos, derivando as 
institui<;:oes de parentesco das experiencias de crescimento numa familia. 
A sua tendencia era tambem para identificar a famflia e os interesses 
do individuo, pelo que as emo<;:oes e lealdades familiares constitufam a 
mota mestra do egoismo, enquanto que as exigencias da sociedade mais 
ampla estavam freqiientemente em conflito com essas reivindica<;:oes mais 
naturais. lsto niio esta muito Ionge de Freud, apesar de suas divergencias 
·com os psicanalistas. 
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Em palavras claras, ainda que rudes - escreveu ele - , eu 
diria que a familia e sempre a institui<;:ao domestica por exc~Iencia. 
Ela domina os primeiros tempos de vida do indivfduo; controla a 

colabora<;:ao domestica; e o palco dos primeiros cuidados e da edu
ca~ac; J?arentais., 0 cUi, por outra parte, nunca e uma institui<;:iio 
domest1ca. Os vmculos com o cia desenvolvem-se muito mais tar
de, ~a vida e, ~mbora se desenvolvam a partir do parentesco pri
mano da famiha, esse desenvolvimento esta sujeito a distor<;:iio uni
lateral da ~nfase matrilinear ou patrilinear legal, e funciona numa 
esfera de mteresses completamente diferente: juridica, economica 
e, sobretudo, cerimonial4 t. 

Os natives das Ilhas Trobriand eram matrilineares. Urn homem 
lltl rdava do irmao de sua mae e exercia controle leoal sobre o filho de 
111111 irma. Embora os pais e os filhos nao estivesse~ envolvidos nessas 
• ~lu~oes c_ruciais de autoridade e transmissao de propriedade, eles con
lrn(am, nao obstante, fortes lat;.;os de afei<;:ao e sclicitude mutuas. Isso 
proporcionaria a Malinowski urn importante tema: o conflito entre os 
l utc~·csses do pai e as pretens6es legais do irmao da mae. Ele pOde in
l'~ ll~lve d~monstrar as limi~a~oes a teori.a de Freud do Complexo de 
l.d1po, po1s nas Ilhas Trobnand o ressent1mento dos rapazes nao se ma
nll'cstava ~m rela~ao ao pai, pelo fate de ele ter rela~oes sexuais com. 
11 utl'lc, e s1m em rela~ao ao irmao da mae, por causa de sua autoridade. · ' 
f 'out~do, t~p!camente, esse insight nunca foi integrado a uma considera
~no Sistematica do parentesco trobriandes; foi sempre, e simplesmente 
11111 cxemplo de como as emo<;:oes podiam contrariar as regras e de com~ 
1111 pcssoas manobravam para dobrar as regras a seu bel-prazer. Coube 
111111 scus disdpulos Audrey Richards e Meyer Fortes mostrar como esses 
l nl vrcss~s ?iver~entes, nas sociedades matrilineares, formavam dois polo:; 
tit• tml umco sistema e encontravam expressao concreta em formas de · 
1111ldc~de domestica, que variavam no tempo e no espa~o de acordo com 
11 MO!Jdcz da familia ou matrilinhagem42• 

Tanto em seus escritos sobre magia, ciencia e relioiao como em 
11'1111 cscritos sobre a famllia, a enfase de Malinowski re~aiu 'totalmente 
1uhro o individuo e suas metas. As vantagens dessa enfase eram grandes 
ll lllll 0 rre~o foi 0 ~eu fracasso em tratar as cren<;:as ou 0 parentesco 
t 0 1110 SIStemas em s1 mesmos. Como foi mostrado por outros autores 
1111 11lstcmas de cren~as e de a<;:~o ritu~l formam, de fato, todos integrado~ 
1 (volt.nndo .a ret6nca de Malinowski contra ele) nao poderiio ser com
P' t'tluthdos simple_:;mente se separando os elementos e mostrando-se que 
lhthum uma fun~ao. No caso do parentesco, Malinowski concentrou-se 
1111 "llitua~ao inicial", a crian~a que cresce na familia nuclear suposta-
111 13llto unlvcrs:I, e que gradualmente generaliza os sentimentps por seus 
pnl• om rclar;ao ao rcsto de s~us parentes, ate ser criado de novo todo 
11111 Ml~lcma de parentela e de cHi. Nao era admitido o sistema como estru-
111(11 JH'ooxislentc quo a crinn9a nprondcssc, em vez de criar. 



Fortes assinalou que Malinowski estava prometendo sempre urn Ii
vro sabre o sistema de parentesco nas Trobriand, e sugeriu que tal livro 
nunca foi escrito precisamente porque Malinowski era incapaz de con
ceber urn "sistema de parentesco"43• Mas, no que diz respeito a Mali
nowski, The Sexual Life of Savages era urn livro sabre o sistema de pa
rentesco nas Trobriand. Nesse livro, ele mostrou que amor e sexo devem 
ser considerados em conjunto com o namoro, que este conduzia ao ca
samento, o qual produzia a familia, e que na familia eram gerados senti
mentes que propiciavam a base para as rela~oes de parentesco e de cHi 
- "e todos esses individuos, tao intimamente ligados entre si, consti
tuem realmente urn grande sistema de parentesco". Jara Malinows_!<i, 
qualquer conjunto de liga<;oes constituia urn sistema. Ele reconheceu, e 

. clara, que nao tinha abordado o genera de problemas por que Rivers 
se interessara em grande parte dos seus escritos. Era esta a sua percep
~ao das questoes envolvidas: 

... partindo do problema do sexo, fui Ievado a apresentar 
uma completa descri<;ao do sistema de parentesco e de suas fun
~oes dentro da cultura trobriandesa. Deixei de fora ou, melhor 
dito, s6 indiquei brevemente, o aspecto lingliistico da questao -
as malfadadas nomenclaturas de parentesco - urn tema tao des
bragadamente discutido, tao freqiientemente exagerado em relatos 
de trabalho de campo, que somos por vezes levados a suspeitar 
de que se trata apenas de urn caminho para a loucura antropol6-
gica. Reservei esse aspecto do parentesco para publica<;ao num 

- volume separado, na esperanga de que, mediante urn a dose exces
siva de documenta<;;ao termino16gica e minucia lingiiistica, eu possa 
administrar uma cura catartica a antropologia social44

• 

Talvez seja verdade que o estudo sociol6gico dos sistemas de pa
rentesco ainda estava, na decada de 1920, excessivamente vinculado a 
uma preocupagao com as terminologias de parentesco. Entretanto, Ma
linowski nao estava meramente ignorando os problemas de terminologia. 
Reexaminando o seu primeiro estudo da familia australiana, Radcliffe
Brown temperara seus elogios com uma pitada de critica, ao dizer que 
"as nogoes australianas referentes ao parentesco nao podem ser estuda
das sem alusao ao que o autor chama 'rela<;oes de grupo'; por outras 
palavras, aos sistemas de relacionamento, classes e clas"45

• Malinowski 
nunca abordou esse ponto. Jamais foi capaz de estudar sistemas, ou re
la~oes de grupo . 

• i 
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VII 

Nas monografias das Ilhas Trobriand, as coisas "permanecem uni· 
dns" porque, ao executar qualquer tarefa, o trobriandes mobiliza co
nhccimentos praticos e tecnicas, coadjuvantes magicos e rituais, rela9()es 
soci~is e o mecanisme da reciprocidade. Em suas obras mais te6ricas, 
pubhcadas durante e depois do seu grande perfodo londrino, Malinowski 
cnfatizou uma especie diferente de integra<;ao, a qual se expressou em 
Mill teoria das necessidades e institui~oes. Se o seu trabalho trobriandes 
dc~reve a integrar;ao horizontal de cten~ali e athzida.Qes1 a sua teoria 
l'U'+fentron-se R~ma e~pPcie de ill.tegra\'aO vertical A cultura exjste para 
Hnllsfazer necess1dades, as quais deserrem d~pr6prja aqujsj~ao de culm
I ll.: ~e~essidade diLo.rigem a nma jnstituicao, e a instituisao com
PIJ~de...d.iY.ersas. camadas Eara leyar a eteito a atjvjdade reguerida 
pn~a satjsfazer a necessidade e preciso que exista urn mecanismo ma
tl·~nl ; estc 6 dese~wo~vido por uma unidade social, com suas regras apro
P • • ~?as de orgamzasao e procedimento; e todo o complexo e finalmente 
h'flltlmado por uma patente mitica. Eis a formula~ao do pr6prio Mali
•wwskl, com referend a especial ao problema frazeriano de magica cien-
tlu c religiao: ' 

. .. a cultura humana esta primordialmente assente nas ne
ccssidades biol6gicas do homem. Seguindo esta orienta~ao, pode
m?s a~rescentar, que, a? satisfazer as suas necessidades biol6gicas 
pnmanas atr~ves dos mstrumehtos da cultura, o homem impoe 
novas determmantes ao seu comportamento, isto e, desenvolve no
vas nccessidades. Em primeiro Iugar, ele deve organizar suas fer
ramentas, seus artefatos e suas atividades produtoras de alimento 
ntraves da orienta~ao do conhecimento. Dai a necessidade de cien
cia primitiva ... A agao humana deve ser guiada pela convic~ao 
do cxito . .. Dai a magia .. . Finalmente, uma vez que o homem 
tcn ha desenvolvido a necessidade de construir sistemas de conheci
mento e de antevisao, ha de for~osamente querer investigar as ori
gcns da humanidade, seus destines e os problemas de vida morte 
u universe. Por conseguinte, em resultado direto da nec;ssidade 
do homcm de construir sistemas e organizar conhecimentos, surge 
tumbcm a necessidade de religiao46• 

0 rnciocfnio c de umo simplicidadc linear: mostrem-me urn com
pi w du ct>Nlumcs c dccidirci intuitivamontc a que ncccssidade, basica 



ou derivada (com o que Malinowski se refere, em sua maior parte, M 
necessidades biol6gicas ou supostamente psicol6gicas), esse complexo 
serve. A teoria psicol6gica subjacente era uma mistura pouco consistente 
de duas teorias - a dos "instintos", de McDougall, e a dos "sentimen
tos", de Shand, cad a urn a del as procurando uma expressao apropriada. 

como ue ' de Marx com sua base materialista, 
estr.utura social e justificadio ideol6gjca; e. de ato, nao e descabido 
considerar a teoria nma tentatiya de teplica ao Marxismo. A natureza 
mcipiente de sua teoria dificilmente poderia ser melhor demonstrada 
do que em seus comentarios sobre a teoria marxista: 

:£ urn dos extraordimirios paradoxos da Ciencia Social que, 
enquanto toda uma escola de metafisica economica converteu a 
importancia dos interesses materiais - OS quais, em ultima ins
tfmcia, sao sempre interesses alimentares - no dogma da determi
na~ao materialista de todo o processo hist6rico, nem a antropolo
gia nem qualquer outro ramo serio da Ciencia Social dedicou ate 
hoje seria aten9ao ao alimento. Os fundamentos antropol6gicos do 
Marxismo e do antimarxismo ainda estao por ser lan~ados47. 

De todos os triunfos do impulso reducionista de Malinowski, esse 
deve certamente ser o maior: a redu~ao do Marxismo a uma especie de 
dietetica. 

VIII 

LMalinowski, como todos os funcionalistas, foi acusado de ser indi
ferente, por urn !ado, ao desenvolvimento hist6rico das sociedades e, 
par outro, as mudan~as radicais que afetaram todas as culturas tribais 
no seculo atuaTIJ A urn nivel te6rico, e certo, ele nao estava preocupado 
com os problefuas da Hist6ria, exceto sob a capa de difusionismo ou 
evolucionismo. Contudo, os seus anos ~ubseqtientes em Londres viram
no· engajar-se cada vez mais nas questoes politicas dos paises coloniais, 
e boa parte de seus escritos no final da dccada de 1920 e come~o da 
de 1930 ocupou-se do que Malinowski chamou "a mudan~a cultural''. 
Isso ern dcvido em parte ao scu zelo missionario o a sua dctcrmina~ao 
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tic lcvar o evangelho funcionalista aos funciomirios coloniais, alguns dos 
quais eram ~traidos para os seus seminarios quando de licen~a na me
l ropole. Em parte, o seu novo interesse nasceu -com a funda~ao, no 
final da decada de 1920, do International Institute of African Languages 
und Cultures, o qual tinha por finalidade o desenvolvimento de estudos 
nplicados e apoiava. as pesquisas dos discipulos de Malinowski nas colO.. 
nius africanas. Mas, como talvez fosse irievitavel em seu caso esses novos 
ln tcresses foram cristalizados por observa9ao diret~. Em 1934, ele as
•lstiu a uma conferencia na Africa do Sui. Passou depois varios meses 
viHitando investigadores no campo na Africa Meridional e Oriental, in
l'luindo Hilda Beemer (Kuper) na Suazilandia e Audrey Richards entre 
1111 Bomba. Em 1938 escreveu: 

Assim que o aviao cruza a fronteira entre os povos nil6ticos 
c bantos, torna-se 6bvio que sobrevoamos uma Africa transforma
da. Entre os bagandas, as casas sao novas, retangulares, construi
das de acordo com o modelo europeu; mesmo visto do alto o ves
tuario e equipamento dos nativos anuncia Manchester e Birming
ham. Estradas e igrejas, autom6veis e caminhoes, proclamam que 
cstamos num mundo de mudan~a em que dois fatores atuam jun
tos e pr?duzem urn novo tipo de cultura, relacionado com a Europa 
c a Afnca, e, no entanto, nao mera c6pia de uma nem de outra4s. 

E nas favelas de Johannesqurg encontrou o que consideraria urn 
•lrnholo da nova situa9ao, a ilicita bebida fermentada skokiaan, mistura 
•lr lodo a sorte de ingredientes nocivos, incluindo alcool desnaturado 
I IHI hll rC(O de CalciO, C que era UIDa aguardente poderosa de rapido 
urwdurccimento e facil de esconder. Conforme escreveu: "No impulso 
f'lltltuuo gcral contra a cerveja nativa- em si mesma uma bebida in
l•lroiiiiCrltc in6cua - e o ~ontr~le pol~cial que fazia valer essa proibi~ao, 
11 llll fl vo acabou por ser 1mpehdo a mventar o skokiaan e seus conge
tllll .... 111• 

Malinowski argumentou que o etn6grafo na Africa deve considerar 
111l iiiNiintas rc_alidades culturais: ~- ·~cultura tradicional" Y!va, que e uma 

11 11 1'111 rctra~ao; a cultura europe1a intrusa; e, sobretudo, a faixa inter
Ill! tllfi11n em c.xpan~ao, o tertium quid, em que estava emergindo uma 
urrvu ''ttllu.ra SJJ~crctlca a culpa dos campos de minera~ao e das favelas 
udutrtnM, Ntmbo!Jzadi'Pe}a bebida ilicita skokiaan. Nao era uma concep-

11 fii! Ufi'II II1 C11 (C difusionista, pois OS elementos tornados as culturas tra
•flr lnurtl c colonial cram transformados por sua combina~ao numa nova 
· hu hdu r1 tc bcbcragcm. Mas, a scmclhanca do difusionismo, era essen-
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cialmente urn ponto de vista nao-sociol6gico. Na coletanea de ensaios 
sobre o problema para a qual Malinowski contribuiu com a introdu~ao 
critica, e da qual venho transcrevendo alguns trechos, Meyer Fortes e 
Isaac Schapera defenderam a tese de que o campo social deveria ser 
considerado uma unidade, e de que o foco deveria incidir sobre o sistema 
de rela!;6es sociais, abrangendo as popula~oes tribais, os trabalhadores 
migrantes, os administradores coloniais e os missionarios. Como Rad
cliffe-Brown observou em 1940 : 

0 estudo de sociedades heterogeneas, a descri~ao e analise dos 
processos de mudanc;a que nelas ocorrem, e uma tarefa dificil e 
complexa. A tentativa de simplifica-la, considerando o processo 
como urn s6 em que duas ou mais "culturas" interatuam (metoda 
este sugerido por Malinowski. .. ) , e simplesmente urn meio de fu
gir a realidade. Pois o que esta acontecendo na Africa do Sui, por 
exemplo, nao e a interac;ao das culturas inglesa, afridinder ( ou 
boer), hotentote, varias culturas bantos e a indiana, mas a inte
rac;ao de individuos e grupos dentro de estrutura social estabele
cida que se encontra ela mesma em processo de mudan~a. 0 que 
hoje ocorre numa tribo transkeiana, por exemplo, s6 pode ser des
crito pelo reconhecimento de que a tribo foi incorporada num vasto 
sistema estrutural de natureza politica e economica50

• 

Seja o que for que seus contemporaneos pensaram da adequa~ao 
da abordagem "cultural" de Malinowski das sociedades coloniais, a sua 
determinac;ao caracteristica de abarcar as realidades tal como as obser
vava e de aceitar as conscqiiencias e algo de notavel. As implicac;oes 
eram certamente radicais: 
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0 antrop6logo ( escreveu Malinowski) defronta-se agora com 
a situa<;:ao tragica que tem sido deplorada freqiientemente em salas 
de conferencias e em letra de forma, ate por este autor. Justamente 
quando atingimos urn certo status acadernico e desenvolvemos os 
nossos metodos e teorias, o nosso objeto de estudo ameac;a desapa
recer. Em algumas partes do mundo foi literalrnente varrido -
como na Tasmania, nos estados do teste americana e em certas 
ilhas do Pacifico. Entretanto, ern vez de larnentarmos o inevitavel, 
dcvcmos meter ombros a nova tarefa, mais complexa e dificil, que 

a Hist6ria colocou diante de n6s, a tarefa que consiste em construir 
novos metodos e novos princfpios de pesquisa, a fim de recuperar 
a "terra de ninguem antropol6gica" e assumir "o novo ramo da 
Antropblogia. . . a antropologia do nativo em mudanc;a"~1• 

Malinowski chega a repreender-se corn severidade por ter falsa- I 
1110ntc obscurecido as realidades da mudanc;a nas Ilhas Trobriand. Num 
lijlejldice a SUa monografia fjnal sabre OS trohrjandeses, Cowl Qg~ 
und their Magic, editada em 1935, escreveu ele: "Os fatos empiricos 
que o ctn6grafo tern hoje em dia sob seus olhos nas Trobriand nao sao 
lutos nativos que as influencias europeias nao afetaram mas fatos nativos 
It ••nsf ormados em considenivel medida por essas influencias". Ele acre
dlinva agora que esse reconhecimento deveria guiar o pesquisador de 
1 ~tlllp~, mas adrni~ia nao ter levado isso em conta enquanto esteve nas 
I •obnand, conclumdo: "Talvez seja essa a mais seria deficiencia de toda 

11 111 inha pesquisa antropol6gica na Melanesia"52. 

Era uma extraordinaria confissao. Malinowski passou a ver a reali-
l t..l M.--..- ~ --lll Q ctnogr ~c? nap como cuJtu~as. selvagens" mas, outrossjm. comQ 
l lllfurnr.s .colom_ais ern process~ de ramda mudanca. As suas obras-primas 
' I uograf1cas nao consubstanc1aram esse insight e serviram de poderoso 
1 ~l·mplo de como as culturas tribais podiam ser descritas como se esti
Vl'~scm "inc6lurnes". Alem disso, a sua teoria de rnudanc;a cultural era 
tn,, pouco satisfat6ria que o irnpulso que ele deu aoestudo das realidades 
• oloniais foi gravemente prejudicado. Malinowski poderia ter revolucio
llltdo a concepc;:ao do antrop6logo social britanico do que era 0 seu 
uhjcto de estudo apropriado, mas essa mudanc;a radical de paradigma nao 
lui consurnada. 

J 

IX 

En~ 1957, ?1?1 dos m~i~ dedicado.s discfpulos de Malinowski, Ray
tllotu.J F1rlh, cohgm uma sene de ensa10s de contemporaneos seus sabre 
tflwtsos aspectos da .ob~a-de Malinowski, a fim de fornecer uma reava
ltu.;~<~ d~ suas contnbUI<;oes e talvez restabelecer a sua rcputa~a0sa. '£ 
ltll{ntftcnttvo que po.ucos de. seus. ex-alunos tivessem uma boa palavra a 
dl:t.cr s~brc as. teonas fu.~cwnahst~s. Para muitos dos contemporaneos 
c1 Mn.1t.no~sk1, a s~a natvete te?nca e~a evidente desde 0 comec;:o, e 0 
•nu utthtansrno rud1rnentar pod1a susc1tar zombarias. Como pergunto 
ltuHllln em 1930: "0 Professor Malinowski rcalmente acredita que : 
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subincisao foi inventada para desprender os rapazes das alc;as do aven- ' 
tal de suas maes?"54 0 periodo de grande influencia de Radcliffe-Brown 
na Antropologia britanica tambem interveio e a cegueira de Malinowski 
para a noc;ao de urn sistema social foi_plenamente avaliada. 

Mas, como talvez se possa ver hoje mais claramente do que nunca, 
a grandeza de Malinowski reside em sua capacidade de penetrar a teia 
de teorias para atingir o homem real, jactancioso, dissimulado, grossei
ro, dotado de razao; e soube transmitir aos seus discipulos a inestima
vel consciencia da tensao que sempre existe entre o que as pessoas dizem 
e o que etas fazem, entre os interesses individuais e a ordem social. 
Tambem foi Malinowski o primeiro a mostrar o caminho em que o 
prindpio de reciprocidade poderia servir para vincular o individuo, em 
seus pr6prios interesses, a comunidade. Argonauts of the Western Pacific 
explorou a dinamica de urn sistema de trocas cerimoniais, e estimulou 
a analise de Mauss em The Gift, a qual, por seu turno, proporcionou a 
inspirac;ao central de Levi-Strauss. Crime and Custom in Savage Society 
mostrou que o principia de reciprocidade era urn elemento crucial no 
funcionamento do controle social, fornecendo os meios para a manuten
c;ao de rela!<oes sociais de todas as especies. Seria esse o tema central 
da amllise "transacional"' que constituiu 0 principal desafio a posic;ao 
estruturalista francesa no final da decada de 1960. 

Mas talvez nao seja vital demonstrar o Iugar de Malinowski na 
hist6ria das ideias antropol6gicas. A sua verdadeira grandeza esta em 
seu reconhecimento do Homem Trobriandes em sua plena humamdade. 
"Qual e a mais profunda essen cia das minhas investigac;oes?"' escreveu 
ele em 1917 no seu Dilirio, quando vivia nas Ilhas Trobriand. "Des
cobrir quais sao as suas paixoes principais, OS motivos de sua conduta, 
suas metas ... 0 seu essencial e mais profundo modo de pensar. Neste 
ponto, defrontamo-nos com OS nossos pr6prios problemas: 0 que e 
essencial em n6s?"55 
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U. Radcliffe-Brow~ 

Fui descrito em mais de uma ocasiao como pertencente a algo chamado 
a "Escola Funcional de Antropologia Social" e ate mesmo como sendo o 
seu Iider ou urn dos lideres. Ora, essa Escola Funcional realmente nao exis· 
te; e urn mito inventado pelo Professor Malinowski .. . Niio ha Iugar na 
Cicncia Natural para "escolas" nesse scntido, e considero a antropologia 
social urn ramo da Ciencia Natural. . . Concebo a antropologia social como 
a ciencia te6rico-natural da sociedade humana, isto e, a investiga~ao dos 
fenomenos sociais por metodos essencialmcnte semelhantes aos usados nas 
ciencias fisicas e biol6gicas. Estou disposto a chamar a tal materia "sociolo
gia comparada", se alguem assim o desejar. 

Radcliffe-Browni 

I 

Malinowski trouxe urn novo realismo para a Antropologia Social, 
rnm sua percep~ao aguda dos interesses reais subentendidos no costume 
t• suns tecnicas radicalmente novas de observa~ao. Radcliffe-Brown, por 
•ttn vcz, Ul.tmduzju a discjpljpa te6rica da Sociologia frau~ e ve1o em 
tqudn dos novos pesquisadores de campo com uma bateria mais rigorosa 
dl' conceitos. Ele tambem estabeleceu varios centros nov ara a cien
du...J' rcs anos mais velho do que a mowski, sobreviveu-lhe onze anos 
o dele Lomou a lideran~a da Antropologia Social britanica no final da 
d ~cndn de 1930. 

Alguns considcraram Radcliffe-Brown o cHissico, em contraste com 
n romfinllco Malinowski. Na vcrdadc, ele tambcm era urn homem de 
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extremos, obcecado pela sua mensagem; tal como Malinowski, era urn 
egomanfaco e urn dogmatico. Ambos tinham pretensoes a urn status 
aristocratico e ate mesmo a super-homens, e creio ser sintomatico de 
suas semelhancas essenciais e comuns excentricidades o fato de serem 
ambos valetudinaries. Em suma, os dois homens viam-se como profetas. 
Mas onde Malinowski era todo arrebatamento caudaloso, Radcliffe
Brown disciplinava o seu fluxo, guiado por sua inquebranHivel adesao, 
ainda que urn tanto ingenua, aos canones das Ciencias Naturais do 
come~o do seculo. 
~adcliffe-Brown sofnm a jnfluencia das teorjas sociol6gicas de Dur

kheim antes da I Guerra Mundial, e os anos produtivos de sua carreira 
foram dedicados a aplicagao dessa teoria as descobertas dos etn6grafos; 
uma atividade que ele compartilhou durante a maior parte de sua vida 
com Mauss, sobrinho de Durkheim. Estabeleceu a Antropologia Social 

a idade do Cabo e em S dne e e · ' ria ima em e 
semelhan~a em Chicago e Oxford. A ocupa~ao da catedra em or 
permitiu-Ihe estabelecer uma ascendencia sabre a Antropologia Social 
britanica que durou quase ate a sua morte em 1955)> 

n 

Alfred Reginald Brown nasceu em S arkbrook Birmin ham, em 
.wJ,.. uan o m a cinco anos, faleceu-lhe o pai, deixando sua mae 
na penuria. Ela trabalhava como "dama de companhia", ficando as 
crian~as aos cuidados da av6. "Rex" era aluno bolsista na King Edward's 
School, em Birmingham, mas antes dos 18 anos trocou a escola por urn 
emprego na biblioteca daquela cidade. Seu irmao mais velho, Herbert, 
encorajou-o a prosseguir nos estudos e sustentou-o enquanto cumpria 
urn ano de ciencias pre-medicas na Universidade de Birmingham. Ga
nhou depois uma bolsa de estudos do Trinity College, Cambridge, e em 
1902 come~ou a preparar-se para os exames finais em Ciencias Morais. 
Seu irmao, agora estabelecido na Africa do Sui, continuou a prestar-lhe 
auxilio financeiro, em parte decorrente de uma indeniza~ao por ferimen
tos recebidos n a Guerra Anglo-Boer2• 

0 desejo de Brown era fazer os exames de Ciencias Naturais em 
Cambridge, mas o seu diretor de estudos insistiu em que era preferivel 
apresentar-se em Ciencias Mentais e Morais. Entre OS seus erofessorss 
estavam Mxers e Rivers. ambos psic6logos medicos e veteranos da expe
di~ao aos Estreitos de Torres, o emprcendimcnto pioneiro de Cambridge 
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1111 Area da pesquisa antropo16gica de campo. 0 curso abrangia Psico
lngia e Filosofia, incluindo a Filosofia da Ciencia, que era le~ion.ada em 
1111 1lc por Alfred North Whitehead. Em 1904, tornou-se o pnme1ro alu
un de Rivers em Antropologia. 

Cambridge estava atravessando o seu mais brilhante periodo mo
dorno no comego do seculo. Brown freqlientava a universidade de 
Moore, Russell, Whitehead, Sedgwick e Keynes. Grandes progresses es
lllvtun sendo consolidados nas Ciencias Naturais e, ao mesmo tempo, 
ll'!tistravam-se os primeiros impulses de uma nova cultura, ainda inten
" "ncnte pessoal, franc6fila, elitista, mas nao isenta de uma consciencia 
am·lnl - a cultura que iria mais tarde emergir de sua encantadora ado
h !It' en cia para cair na maturidade neur6tica de Bloomsbury*. Bertrand 
ltu!lsell, que tambem cursava Ciencias Morais e era fellow do Trinity 
< 'ullcgc, era como que o elo de liga~ao entre a Cambridge vitoriana de 
Moore e a Cambridge eduardiana de Keynes e Lytton Strachey. Ele 
ld1•ntificou o espfrito essencial do Iugar nessa epoca como o de honesti
•hulu intelectual: "Essa virtude certamente existe nao s6 entre os meus 
u11 lgos mas tambem entre os meus mestres. Nao consigo lembrar-me 
~~~ um s6 caso em que urn professor se sentisse ofendido quando urn de 
' 11 '1 nlunos lhe mostrava estar errado, embora possa recordar numero
IN ocosioes em que alunos conseguiram realizar essa proeza"3

• Rivers 
tluhn liS virtudes da Cambridge contemporanea e Brown teve sorte com 
" u professor. Como urn homem de Cambridge do seu tempo, ele con
I lu i• iu mais tarde que Rivers estava fundamentalmente errado'. 

Uuiado por Rivers e Haddon, Brown realizou urn estudo das Ilhas 
uclumnn em 1906-8. 0 seu relat6rio granjeou-lhe urn fellowship no 

1 d ult y, que ele manteve de 1908 a 1914, embora durante esse periodo 
l·llfthh n desempenhasse fun!:;6es docentes, por pouco tempo, na London 
· 1 hnol of Economics. A sua monografia inicial sabre Andaman concen
''' " ' ~t· em problemas etnol6gicos e refletia as propensoes d_ifusionist~s 
tl• ltlvcrs. E ntretanto, nao tardou em converter-se a concep~ao durkhel
tllhtun dn Sociologia. 

I Jm ensaio preliminar de Durkheim, que pronunciava o ar~mento 
II l.t',l' Formes £lementaires de la Vie R eligieuse, causou urn impacto 
, '" '•ldt•ruvcl na Inglaterra desse tempo. Em Cambridge, a classicista 
' ' '"' linn ison adotou imediatamente o novo ponto de vista; e Marett, 
' 111 < >xfor<J , pensou (erroneamente) ter enxergado uma semelhanga fu?
dtlllll' lllnl com a sua pr6pria posi~ao5• Em 1909-10, Brown profenu 
lUtHI N~l il' de confcrGncias na L.S.E. e em Cambridge, nas quais expos 

• lllttti iiiKhlll y 6 o bai rm londrino o ndc sc situa o Museu Britfmico e parte da 
1111 tv• 1 •ltl 11dr lie 1 nntlrc~; nus d6cndas de 1920 c 1930 foi urn aristocratico bairro 
, lth 111 1111, 111 11" hujc 6 mui~ rnmoso por suns tcrlttlius iotclcctuais c Iitcrarias, 

1 "" J tllliiiJII ~ I'IuN. (N . tlo T .) 
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o ponto de vista essencialmente durkheimiano que iria manter pelo resto 
da vida6

• Em 1913, proferiu uma serie analoga de conferencias em sua 
cidade natal, Birmingham, as quais foram noticiadas na imprensa local. 
Ap6s ler o program a dessas conferencias, Durkheim escreveu-lbe: "[Esta 
leitura] propiciou-me nova prova da compreensao que reina entre n6s 
sobre a concep9ao geral da nossa ciencia"7• 

adcliffe-Brown nunca ubli m relata de sua co e 
comentou gye o sen afastamentp dos interesses etnol6gicos de Rivers ' 
~addon ocorrera de urn modo s(!hlto. A conversao a urn novo para
dig?1a e usualmente rapida e nao, em detalhe, uma questao de am'ilise 
16gica; e, ao yoltar-se para Qmkbeiw, ela fazia parte de urn movimento 
basta,nte gene_:alizado na Gra:Bretanha ~e~sa epoCab 0 epis6dio e para
le!o a recepgao do Estruturahsmo de Levt-Strauss 1la Gra-Bretanha, na 
decad~ de 1?50. A? mesmo tempo, e possivel avaliar o que conver -
£ferecta: metoda cwntifico, a conviccao de que a vida · e a orde
nada de forma sistematica e suscetiyel de auaiise rig~ros; uiii certo 
desp!endimento dai paixaes individnajs, e urn ganachelrances mu jto em 
vo~ ,Tal como o anarquismo de Kropotkine, para o qual Brown fora 
a!r~Iao enq~anto estudante, a sociologia de Durkheim continua ..uma 
vtsao essenC)almente otimista da possibjljdade de autg-re<llizakao do ho-
me uma sociedade metod' · mas, ao mesmo temOO: 
o soc1 d - " e isso tal-
v~~ ti~esse atrafdo tambem a Brow Em suma, a devo~tao de Brown as 
Clenc1as Naturais e o seu vago anarquismo ut6pico foram alimentados 
por urn novo credo que era simultaneamente cientffico, humanitario, de 
urn~ forma alga maci~ta, e - muito importante - frances. 0 seu fa
nahs!llo fundamental ganhara agora urn rumo definitivo. As paixoes 
ultenores, como pela filosofia chinesa, e as paixoes anteriores, como 
pela cultura francesa, foram absorvidas por ele. Na decada de 1920 
os intelectuais britanicos tornaram-se pessimistas e mfsticos· na decad~ 
de 1930, otimistas e comunistas. Brown nunca vacilou. ' 

III 

Temos a sorte de possuir urn retrato penetrante de Brown em seus 
anos de Cambridge. Ele fez amizade com urn estudante urn pouco mais 
mo~o do que ele, E. L. Grant Watson, que cursava Ciencias N aturais 
mas se torno·1 depois romancista e uma especie de mfstico. Watson 
acompanhou Brown em sua primeira expedi~tao de campo australiana e 
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descreveu-o em certo detalhe em sua autobiografia, But to What Pur
pose. E recordou: 

Quase no final do primeiro perfodo letivo de meu quarto 
ano, conheci A. R. Brown, que tinha regressado ~ece,:tteme~te das 
Ilhas Andaman onde estivera estudando a orgamza~ao social dos 
nativos. Estava' planejando agora uma expedi~ao ao N?roeste da 
Australia e tinha sido discutida a possibilidade de eu 1r com ele 
como zo6logo da expedic;ao. Brown, "Anarquia. Brown", como 
era enHio apelidado, pois tinha sid'J urn a~arqmsta . d.eclarado e 
confesso desfrutava de uma reputac,:ao peculiar no Tnmty. Apesar 
de ter p~ssado em todos os exames com distin<;ao, e de ~er bol
sista e fellow naquele Colegio, nao eram poucos os. erud1tos qu.e 
o olhavam com desconfianga. Ele era uma personahdade excessi
vamente teatral para se ajustar facilmente a vida conservad~ra 
de urn colegio universitario. Fazia com freqtiencia declara~oes m
s6litas e estava brilhantemente informado sabre todos os assuntos. 
Isso, e clara, depunha contra ele; e, alem do I?~is, ele v~vera como 
urn autocra~ primitive, exercendo urn domm10 benef1cente m~s 
completamente autoritario sabre os simples anda:na.neses, que nao 
estavam em posi£:ao para criticar os gestos bombastlcos de Brow~. 
Ele era, de fato, urn pouco de super-homem e esfor~ava-se •. ma1s 
sistematicamente do que qualquer outro homem que conhec1, por 
viver consciente e deliberadamente de acordo com urn plano esta
belecido ditado por sua razao e sua vontade. £ verdade que, por 
vezes eie descia de seus elevados padroes e era levado por seu 
genio' inventive a fabricar as hist6rias que contava, .e nao _era di
flcil, com freqtiencia, ver como se p~oce~sava essa m~en~ao. Isso 
fazia com que os eruditos e os consc1enctosos desconf1asse~ d~le, 
mas eu tenho todas as razoes para crer que essas extravagancms, 
que ele se permitia na conversa, nunca foram admitidas em sua 
obra publicada3

• 

Watson parece ter sido urn dos raros homens a quem Brown acei
wu como confidente: 

Elc exp6s-me parte de sua f ilosofia. Devemos cultivar o esti
lo. VcsLia-sc como um savant de Paris, de maneira impecavel. Am-
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bicionava ter consciencia de cada gesto, por m.enor que fosse; es
tudara inclusive a melhor posi~ao para dormir com elegancia. Nao 
de costas, nao inteiramente de lado, e nao como urn feto. Retra
ta-se ate mesmo no sono. 

Com efeito, Brown desenvolvera urn plano completo e algo inu
mano de vida, do qual se excluiam todas as irrelevancias. Watson des
creve como "[Brown] nao fazia o minimo esfor<;:o, de fa to, para se 
relacionar com pessoas que lhe parecessem superfluas. Elas poderiam 
falar-lhe, esperar dele uma resposta, mas seus olhos permaneciam pre
gados num ponto distante e nenhuma resposta sairia de sua boca". E 
comenta: "Isso, penso eu, era tudo parte do seu sistema de usar o 
tempo com o maximo proveito". De fato, escreveu Watson, "nunca 
conheci urn homem que fosse mais impladivel, e posso entender bern 
as mulheres exasperadas que encontraram bans motivos para odia-lo e 
que tao amiude declararam que ele 'nao era urn cavalheiro' " - apesar 
de sua aparencia charmosa e elegante trajar. 

Mas a conclusao de Watson e certamente ingenua: "Ele [Brown!] 
era tao pouco influenciado pelas tradi<;:6es quanta qualquer homem pode 
ser, e o seu lema era que tudo deve ser julgado a partir de uma base 
racional propria de cada urn, que lhe sirva de guia a a<;:ao". Ora, pelo 
contrario, o seu estilo e sua conduta subseqliente revelam a determina
~ao de adotar as maneiras de urn aristocrata ingles, concebido de uma 
forma alga romantica. Em 1926 mudou o seu nome, por registro em 
cart6rio, para Radcliffe-Brown, incorporando o nome de sua mae; e, 
em seu Iongo exHio na Africa do Sui, Australia e Estados Unidos, de
sempenhou o papel urn tanto arcaico do excentrico nobre ingles no es
trangeiro, desfilando ate cartola e capa de opera em ocasioes inadequa
das, no ambiente igualitario de Sydney na decada de 1920. 

:f: ten tad or Iocalizar as raizes de sua maneira . adulta nas privac;oes 
par que passou na infancia e, talvez, em sua inceiteza como jovem na 
Cambridge alga atemorizante de seu tempo, mas tal especula~ao pode 
carecer de bases firmes. Nao obstante, e possivel discernir uma conexao 
entre o modo como ele sy. apresentava e se via, e a posi<;:ao te6rica que 
adotou em seus escritos.f:-A_s:u.a obra tern uma clareza glacial e a sua 
Ereocuga_c].a_fpj sempre c;om a .situf!~~o formal, as regras e os rituai~. 
Faltava-lhe completamente a simpatia de Malinowski pelos individuos 
descritos em seus estudos e, assim, nao s6 foi incapaz de realizar aquela 
transferencia de simpatias que e condic;ao previa do born trabalho de 
campo mas tampouco foi capaz de lidar com o individuo de came e 
ossa que Malinowski colocava sob os olhos de seus estudantes. 0 seu 
desprendimcnto era tambem uma foote de vigor, porquanto conferia urn 
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poder controlado as suas analises de sistemas sociai.s, o que Malinowski 
nunca consegu~ 

N 

0 grjmejro estnc.lo de campo de Radcliffe-Brown, nas Ilhas Anda
man:-caracterizava-se. em sua opjniiio par urn &igor metoc.Jg~gico Wco

lllUID~ contudo, ele pertence firmemente a era da pesquisa de Ca~p.o 
pre-Malinowski. Pode-se dizer o mesmo de sua obra entre ?s abo~gl
ncs australianos, em 1910-12, que era urn trabalho de pesqmsa do tlpo 
praticado por Rivers ou Seligman. Mas os resultados de seu trabalho, 
que constituiram o material de suas primeilas publica<;:oes, demonstra
rum os seus poderes anaHticos e representam uma importante contribui
<;fio para o assunto. 

A maior· o trabalho de Ra 

tlca Acampou durante tres meses na Pequena Andaman e fez urn gran
d:'esforc;o para aprender a Hngua, ate que finalmente desistiu, deses
pcrad0 Na Grande Andaman trabalhou ini~ialment.e em indosta~ico, o 
ttual era geralmente - ainda que de modo ImperfeJto - ~ntend1do P.e
los adultos rnais jovens, e, depois de certo tempo, nos d1aletos loc~1~. 
Contudo, considerou que s6 conseguira realizar progresses substanc1a1s 
nn parte final de sua estada, quando descobriu urn informante inteli
I:ICnte que falava ingles. :f: impressionante o contraste com o trabalho de 
Malinowski nas Ilhas Trobriand. Ate os seus metodos de coleta de dados 
orum inadeguados. Seu mestre Riyers desen:volvera o metoda geneal6: 
~Teo, mas Radcliffe-Brown confessou: "Com pilei u~ certo nu~ero de 
ncncalogias dos natives, mas lamentavelmente a mmha pr6pna expe
ri~ncia no uso do metoda geneal6gico, e a minha conseqiiente inepcia 
pura superar as dificuldades corn que me deparei, fizerarn desse ramo 
do minhas investiga<;:oes urn fracasso"9

• 

0 arquipelago de Andaman tinha entao uma popula9ao inferior a 
1.300 habitantes e na epoca do estudo de Radcliffe-Brown ja tinha sido 
tristcmente afetado por epidemias de sararnpo e slfilis, ap6s a instala<;:ao 
do uma colonia penal e o inicio da coloniza9ao europeia. Na opinHio 
do Radcliffe-Brown, "o que e realmente de interesse para o etn6logo 

• 0 arquipclago de Andaman esta situado na Bala de Bengala, a sudoestc da Bir
mR nla; com o arquipelago de Nicobar, forma hoje urn territ6rio pertcoccnte ~ 
lnllht. (N. do T.) 
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e a organiza~ao social dessas tribos, tal como existia antes da ocupa~ao 
europeia das ilhas"10. Portanto, a observa~ao direta era de escassa uti
Jidade, e tinha que depender das recorda~oes de informantes. Ele sugere 
que esses informantes podiam descrever "qual era a constitui~ao das 
ilhas em tempos idos" mas confessou mais tarde, ao descrever o siste
ma de parentesco: "Nao seria seguro, entretanto, basear quaisquer argu
mentos de importancia para a sociologia somente na descri<;ao acima 
do sistema andamanes de rela~oes". E explicou: 

A dificuldade em estar realmente certo sabre estas materias 
deve-se ( 1) ao fa to de a desintegra~ao da antiga organizac;ao 
local ter produzido numerosas mudanc;as em seus costumes, e (2) 
a ser dificil interrogar os nativos sabre assuntos ligaclos a rela~oes 
quando eles nao tern palavras em sua lingua para denotar quais
quer relac;oes, exceto as mais simples11• 

Na epoca em que a sua monografia foi publicada (1922), a sua 
verdadeira importancia para Radcliffe-Brown era como exemplo do me
toda analitico; no que dizia respeito a pesquisa de campo, contentou-se 
em descrever o trabalho como urn estudo de aprendizado, e apoiou-se 
macic;amente nos relatos etnograficos de urn antigo residente das ilhas, 
E. H. Man, embora divergindo de suas interpretac;oes especulativas. Foi 
para o campo como etn6logo e seu objetivo inicial, refletido em seu 
primeiro relata, era reconstituir a hist6ria dos andamaneses e dos ne
gritos em geral. Majs tarde. foi convertido ao ponto de vista durkhei
miano de QUe o significado e a finalidade dos costumes devem ser en
tendidos em sen contexto contemporAneo; e foi isto que ele se propos 

' demonstrar no livro. 
r Rad ·r - . "diu OS "costumes" em tres ti os: tecnicos re-

gras de comportamento e aquila a gue c amou "costumes cerim.oniais", 
nos auais concentrou sua ateu~~o. Os costumes cerimoniais incluiam 
aquelas ac;oes coletivas executadas conve~cionalmente em ocasioes de 
mudanc;as no curso da vida socia~O seu prop6sito, acreditava ele, era 
a expressao de sentimentos coletivos referentes a tais mudanc;as. Na pri
meira parte do livro, descreveu uma serie desses costumes, constando 
principalmente de cerimonias e mitos. A segunda parte do estudo ocupa
va-se de sua interpretac;ao. £ este 0 verdadeiro nucleo do livro. 

A interpreta\;ao devia tratar de significado e prop6sito, pais "todos 
os costumes e todas as crenc;as de uma sociedade primitiva desempe
nham algum papel determinado na vida social da· comunidade, tal como 
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todos os 6rgaos de urn corpo vivo desempen~am .at.guma func;ao na _vida 
geral do organismo"12 • 0 prop6sit? ~as cenmam.a ,s era a expressa? e, 

.llQrtanto, a manutencaa e transm,ssao dos sentJmeotos pelos QJ_JB1S .a 
conduta do jndividuo e re~:ida em cgnformjdade com as necesstda~es 
da sociedl!de13.~ara se avaliar como isso funciona cnmpre sonda~ 0 s2g
nificado do cosmwe. Como faze-lo? Levando em copta as exphca!;aes 
dos membra; da WCjedade e, em segundo Iugar, compara.ndo as di~
rentes contextos ew que urn costume se apresenta numa soc1edade, asstm 
se extraindo o sen significado essenciaP4

• • , 

Urn born exemplo do metodo e a sua anahse do Iugar que em va
rias cerimonias andamanesas o pranto formal ocupa. Os andamaneses 
choram se amigos ou parentes se encontrarn ap6s urna longa separac;ao; 
nas cerimonias de celebrac;ao de paz; quando urn homem retorn~ aos 
seus amigos, ap6s urn periodo de luto; depois de urn~ .morte; depots da 
cxuma~ao de urn defunto; num casamento; e em vanAas _fases de uma 
cerimonia de inicia\;ao. A conexao entre essas ocorrenctas de prant? 
cerimonial reside, argumentou ele, no fato de todas elas ~arcarem st
tuacoes "em que as relac;oes sociais que foram interromptdas estarem 

,. • A • d - "I~ 
prestes a ser reatadas, e o rita serve como cenmoma e agre~ac;ao · 
~po de pJ;oQedjmento. a']lpljado ao ~stn?o .de lepdas e m1tos nnm 
outro ca itulo re dos dtfus10mstas a d 
a orma pura de urn artefato por comp~ra~o· e reap.arece como carac
teristjca de mujtgs procedjmentos apaUvcas de Radchffe-Brown. A teo
ria da func;ao desses costumes cerimoniais foi diretamente tomada d,e 
Durkheim e aplicada de urn modo ~Jgo m.ecanico .. N.a~ h3. ne~ resqm,: 
cios daouela realidade em que Mahnowsk1 tanto mststm em Baloma 
c que f~turos pesquisadores de campo iriam encontrar. re~larmente no 
dcsempenho casual e de aparencia irreverente das cenmomas sagradas. 

v 

Quando Radcliffe-Brown partiu para a Australia em 1910 levou 
Grant Watson com ele, pelo que dispomos de uma yivida descri~a~ da 
cxpedic;ao, sumamente reveladora do carater e dos metodos de Radc~tf!e
Brown e valiosa para se compreender, de urn modo geral, as condtc;oes 
de trabalho de campo nessa epoca. Havia dois out~os me~bros da ex
pcdic;ao: a Sra. Daisy Bates, etn6grafa a~ado~a ~ ftlantroptsta, a quem 
Radcliffe-Brown aceitou num rasgo de 1gualttansmo sexual mas co~ 
quem nao tardou em brigar; e urn marinheir? sueco, <?Isen, 9ue seguta 
como criado. 0 grupo dispunha de uma s6!tda base fmancetra, grac;as 
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a doa~ao de urn criador de gado ovino que ouvira a conferencia de 
Radcliffe-Brown sobre os objetivos da expedi~ao e decidira ser essa uma 
boa oportunidade para retribuir parte dos lucros que os seus trabalha
dores aborigines haviam ganho para ele. 

0 primeiro destino da expedi<;;ao era o local de um corroboree* a 
leste de Sandstone, e o grupo estava come~ando a instalar-se para ''ini
ciar a parte principal da nossa tarefa, que consistia em organizar siste
maticamente os fatos pertinentes ao sistema matrimonial de quatro clas
ses"16, quando foi interrompido por uma batida policial. Radcliffe-Brown 
manteve o sangue-frio, repreendendo asperamente o pelotao por sua 
conduta desenfreada e, segundo transpirou, dando ate abrigo aos me
Iiantes que cram procurados pela polfcia. Entretanto, depois desse inci
dente, os aborigines mostraram-se relutantes em continuar suas cerimo
nias. Radcliffe-Brown decidiu partir e, depois de uma alterca~ao acalo
rada, abandonou a Sra. Bates, deixando-a entregue a sua sorte. Levou 
o resto do grupo para a Ilha Bernier, local de urn hospital em regime 
de isolamento sanitaria para aborigines contaminados por doen~as ve
nereas. Os ocupantes tinham sido em sua grande maioria seqiiestrados. 
e removidos a for~a para a ilha, e Radcliffe-Brown prosseguiu com esses 
infelizes inform antes as suas pesquisas sobre os tradicionais . sistemas. 
matrimoniais aborigines. Ap6s urn ano no campo, Watson partiu; acom
panhado de Olsen, Radcliffe-Brown continuou estudando outras comu
nidades aborigines estabelecidas em redor de postos missiomirios ao 
longo do Rio Gascoyne. As suas investiga~oes na Australia OcidentaT 
foram guiadas em parte por sua conclusao, decorrente de urn estud() 
da literatura, de que seria Hcito esperar o aparecimento na area de uma 
certa varia~ao da estrutura tipica, e essa conjetura foi recompensada par 
sua descoberta do sistema Kariera em 1911. 

·I Apesar desse triunfo no campo, ficou uma vez mais evidente que 
o sJu trabalho era etnografia "de levantamento e de aproveitamento de 
salvados", e que era esteril em compara~ao com o tipo de trabalho de 
campo que Malinowski estava realizando nas Trobriand)Conforme as
sinalou urn de seus discfpulos australianos, ainda havia tribos funcio
nando na Australia que eram suscetfveis de estudo, mas como nao foi 
at6 elas(_Radcliffe-Brown viu-se reduzido a estudo de estruturas formais; 
"ele nao pode observar co~o funcionava essa (!strutura ideal e 16gica. 
Era forma sem conteudo"17. Por outro lado, em seus relat6rios, a partir 
de 1912 e culminando no...< amoso ensaio "T!le Social Organisation of 
Australian T ribes", publicado e,m 1930-3!, ele incutiu certa ordem ao 
complexo material australiano. 

• Corroboree : festival de dan9a rcalizado de noite pelos aborigenes australianos 
pnrn cclcbrar vit6rias tribais e outros eventos semcihantcs. Corroboree e uma cor
rnpteln inglcsa da palavra nativa korobra = dan9a. (N. do T.) 
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A preocupad io central de Radcliffe-Brown em seu trabalho austr_!l-
liano foi com o sistema de arentesco _ 
tratara com mmta autor dade em seu estudg de Apdaman. A concep~ao 
ortodoxa do tempo era que a divisao das tribos australianas em_ duas, 
quatro ou oito "classes" constituia a base para a regulame_!lta~ao do 
seu extremamente' complicado sistema de casamento. Radchf~e-Brown 
decidiu que nao era esse o caso e que os casamen~os era~ regtdos, ou
trossim pelo sistema de parentesco, o qual func10nava m~ep~nd.ente
mente da· divisao em "classes". Ele identificou dois tipos pnnctpats do 
sistema australiano. Nos sistemas do tipo Kariera, o casamento e :om 
uma mulher que se enquadre na categoria de " filha do irma? da ~~e". 
Nos sistemas do tipo Aranda, e com uma mulher na categona de filha 
da filha do irmao da mae da mae". Radcliffe-Brown arg?mentou .que 
isso se refletia na existencia de duas "linhas de descendencta" nos stste-
mas Kariera, em contraste com as quatro dos sistemas .~randa. . 

Como sublinhou uma autoridade moderna, a supost~ao de Radcl.if
(e-Brown de oue os sistemas de casamento e os sistemas de classe vana
vam independentemente 6 "presumivelmente falsa, pois enquanto nos 
mostra aue nenhum deles determina exclusivamente o outro, as . suas 
pr6prias ·provas sugerem, por outro lado, que sistemas incomp~tivets,~; 
casamento e classe nunca coexistem no seio da mesma soctedad~ . 
Apesar desse erro e da sua recusa em reconhecer tudo o que aprovettou 
do trabalho anterior de R. H. Mathews, os estudos australianos desta
cam-se como uma ngtavel s!ntese e marcam urn sigoificati~o ~ogres.sQ 
Cm nossa compreensao dos refratari9s ~rQelcm.ai da or&amzasao soc1al 
australian a. 

VI 

Radcliffe-Brown regressou por pouco tempo a Inglaterra (e, re
c:cm-casado, veio acompanhado da esposa). Corria o ano de 1913 e 
foi ouando proferiu as conferencias em Birmingham que despertaram o 
cntusiasmo de Durkheim. Em 1914 ja se encontrava de novo na .Au_s
tn1Iia assistindo aauela decisiva assembleia da Se~ao H da Assocta~ao 
J3rita~ica para 0 Progresso da Cie~cia em. que ~alinows~i serviu como 
sccrctario. Quando a guerra eclodm, Malmowskt apr?ve1tou a oportu
nidade para empreender trabalhos de campo. Radcliffe-Brown, entre
tan to, retirou-se da antropologia enquanto durou a gue~ra. Tornou-se 
dirctor de escola em Sydney e foi mais tarde nomeado Dtretor de Edu
ca~ao no Reino de Tonga, urn posto em que. serviu entre 1916 e 1919, 
cvidcntemeote sem grande prazer nem provetto. 
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Imediatamente ap6s a guerra, a Grande Gripe atingiu Tonga. Rad
cliffe-Brown caiu doente e, por conselho medico, foi juntar-se a seu 
irmao em Johannesburg. Exerceu ai alguns cargos secundarios em mu
seus e estabelecimentos de ensino, incluindo o leitorado de Ingles na 
nova universidade. Chegou entao o grande memento. Haddon vinha fa
zenda gestoes e pressionando desde Cambridge no sentido da instituic;ao 
de estudos antropol6gicos na Africa do Sui e, em 1920, o General Smuts 
convidou Radcliffe-Brown para organmr a disciplina na Universidade 
da Cidade do Cabo. Smuts ja se interessava M algum tempo pelo estudo 

cientlfico da popula~ao da Africa do Sui ( e, de fa to, seu sobrinho e sua 
esposa, J. D. Krige e E. J. Krige, tornar-se-iam distintos antrop6logos). 
Nao obstante, e passive! que a influencia de Haddon e talvez a pr6pna 
nomeac;ao de Radcliffe-Brown se devessem ao fato de tanto Haddon 
como Smuts serem fellown do Christ's College, em Cambridge. 

Quase nos 40 anos de idade, Radcliffe-Brown in ressava agora 
ouma n rreir alho de cam o ficar 

e agora em diante, estaria degic,ado ao ensino, a escrever e ao desen
volvimento da teoria. Praticamente todas as suas obras unportantes fo
ram publieadas depois da sua primeira nomeac;ao para urn cargo de 
professor. 

Na Cidade do Cabo, Radcliffe-Brown estabeleceu uma Escola de 
Estudos Africanos, organizada em torno do novo departamento de An
tropologia. Alem de seus deveres docentes e administrativos, tinha certa 
influencia no pensamento governamental, criando cursos especiais de 
"Antropologia aplicada" para administradores nas areas tribais e pro
ferindo muitas conferencias publicas de exito, as quais eram freqtiente
mente transcritas na integra pela imprensa. Contudo, nao fez quaisquer 
recomendac;oes especificas para reforma, e de um modo geral a sua 
mensagem dificilmente se poderia considerar controversa: 

0 unico grande problema de que depende 0 bem-estar futuro 
da Africa do Sui e o de encontrar algum sistema social e politico 
em que natives e brancos possam conviver sem conflito; e uma 
soluc;ao bern sucedida desse problema certamente parece exigir 
urn conhecimento profunda da civilizac;ao nativa, entre a qual e a 
nossa propria e necessaria estabelecer algum tipo de relaciona
ruento harmonioso19

• 

Argumentava ele agora - e o faria pelo xesto de sua carreira -
que~ missao do antrop6logo era simplesmente a de fornecer uma axa-
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Em 1926 regressou a Austr8Jia para assumir uma nova ca~edra 
em Sydney. Era a primeira catedra a ser estabelecida na Austraha. ~ 
interessante assinalar que esse posto foi-lhe assegurado por esse emt
nente ex-aluno de Sydney, o anatomista Elliot Smith,, cujas extrem~s 
teorias difusionistas Radcliffe-Brown considerava Hio ndiculas. Orgam
zou, uma vez mais, urn programa de graduac;ao e ofereceu curses espe
ciais para funcionarios coloniais e missionaries ( os quais, entretanto, 
foram geralmente considerados te6ricos demais, e sofriam tambem da 
falta de interesse de Radcliffe-Brown pela Papuasia e Nova Guine, ter
rit6rios que nunca visitou). Com a ajuda de substa~ciais subsidies g~
vernamentais, tambem estabeleceu projetos de pesqmsa sobre os abon
gines e fundou uma nova revista, Oceania. 

Apesar de toda essa atividade, a ocupac;ao da catedra de Sydney 
por Radcliffe-Brown esteve a poucos passos do desastre completo. Ele 
comec;ou sob os mais promissores auspicios, mas a sua maneira desp6-
tica e inepcia polltica acabaram por afastar seus adeptos. Num periodg_ 
de crescente austeridade financeira, ele ~olocou as goyeroos estaduajs 
contra os seus esguemas, e quando deixou Sydney. em 1931, a depar
tamento e todas as atividades . . ' . . . . a a 

e1ra co a so. 1rt substituiu-o para supervisar a dissoluc;ao, mas 
ele e seu sucessor, Elkin, conseguiram restabelecer o departamento e a 
maioria de seus programas. Na coluna de credito, Radcliffe-Brown trei
nou alguns estudantes e organizou alguma - surpreendentemente pouca 
- pesquisa. Talvez a sua contribuic;ao mais duradoura tenha sido .o 
ensaio "The Social Organisation of the Australian Tribes", que serv1u 
como trampolim para as pesquisas da gerac;ao seguinte. 

Ap6s outra e hreye yisita a Ioglaterra, Radcliffe-Brown segnin para 
Chicago em 1931. Af estava livre de obrigac;oes administrativas e era 
tratado com exagerado respeito pelo seu drculo seleto de estudantes 
de talento. Fora desse drculo, ele suscitava consideravel antagonismo, 
por suas maneiras mais do que por suas ideias, embora hou~esse mui
tos que julgavam sem indulgencia a sua abordage~ generahzador~ da 
"ciencia natural". A Antropologia americana, dommada por Low1e e 
Kroeber encontrava-se numa fase criativa e de transic;ao. As principais 
tendenc{as eram, por urn !ado, urn desenvolvimento do enfoque hist6rico 
e historicista de Boas; e, por outro, urn movimento no sentido dos .estu
dos de "cultura e personalidade", influenciado pelos progresses registra
dos na Psicologia, sobretudo a Psicanalise e a Teoria da Gestalt. A obra 
daqueles a quem Radcliffe-Brown influenciou iria mostrar o i~t::,acto da 
sua perspectiva sociol6gica de urn modo que era novo na trad1c;ao a.me
ricana. Eggan, Tax e Warner viriam a representar urn~ :scola radchf~e
browniana, ccntrada em Chicago. Foi sempre uma espec1e de anomaha, 
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deotro da antropologia americana, mas a cootribui~ao distiota dessa es
cola foi largamente reconhecida. 

Em 1931, Radcliffe-Brown foi nomeado para ~ primeira catedra 
de Antropologia Social em Oxford, pelo que voltou a Inglaterra pouco 
antes de Malinowski ter finalmente saido. 0 seu discurso de posse re
petiu seus pontes de vista conhecidos sobre a distin~ao entre estudos 
hist6ricos e sociol6gicos, e a superioridade destes ul.timos na A~tropo
logia. Teve urn acolhimento morno e nunca consegum provocar tmpac
to na mais vasta comunidade da Universidade. Entretanto, no pequeno 
mundo da Antropologia britanica, a sua presen<;a era de suma im~ortan
cia. Tomou o lugar de Malinowski a testa da profissao e, em diVersas 
epocas, os membros de seu departamento incluiram (n_? corp~ docente 
ou no discente) algumas das figuras de proa da gera<;ao segumte. 

Para os que trabalhavam com ele nesse periodo, Radcliffe-Brown 
era o Hder de urn desafio ha muito esperado a Malinowski, represen
tando sense clareza e sociologia. Mas alguns dos mais constantes segui
dores de M~linowski consideravam Radcliffe-Brown pouco mais do que 
urn testa-de-ferro para os jovens rebeldes, E. _E. Ev!lns-Pritchard e Mey~~ 
Fortes. ~ verdade que a nova geragao de mvest1gadores de campo Ja 
estava mudando para a Sociologia na decada de 1930, antes do regres
so de Radcliffe-Brown a Gra-Bretanha; mas embora isso fosse, em par
te, uma resposta direta a complexidade do seu ~ateria~ de ~amp;', ~ssim 
como a fragilidade anaHtica da teoria de Malmowskt, a mfluencta de 
Radcliffe-Brown tambem pode ser apontada. Ele treinara urn certo nume
ro de discfpulos que mais tarde acudiram a Malinowski para efetuar s~as 
pesquisas de campo: Schapera, Hogbin e Staoner, por exemplo. Alem 
disso a sua breve visita ao pais em 1931 atraira para a sua obra as aten
<;oes de alguns dos jovens antrop6logos. Evans-Pritchard festejou-o e pro
pagou a sua reputa<;ao. :e. clare, as rela<;oes entre Radcliffe-Brown e he
mens mais jovens do calibre de Evans-Pritchard e Fortes nunca foram 
do tipo unilaterai.fNao obstante, deve-se reconhecer que Radc!jffe-ijrQwn 
causou urn impact~ pessoal muito direto n~ Antropo_lo~ia _britanica., s~ 
bretudo depois de 1937. Isso pode ser medtdo pela v10lenc1a do repudto 
posterior de seus dogmas centrais par Evans-Pritchard, e pela sua nao 
menos veemente defesa par Fortesj r 

Durante a uerra Radcliffe- · · · 
Anthr.QP-.Q..Qglca nstitute e assou dais anos numa missao a
dobritanico em Sao Paulo. Imediatamente ep01s a guerra, teve de se 
jubilar da catedra em Oxford, que ele deixara vaga, com reluH\ncia, em 
1946. Continuou sendo urn homem influente na profissao depois de sua 
aposentadoria formal, e em parte como conseqliencia de sua pobreza, 
teve de continuar lecionando ainda por alguns anos, ocupando cargos 
em Cambridge, Londres, Manchester, Grahamstown e Alexandria. Ea
leceu em 1955 em l.oodres Raymond Firth recorda que o visitou no 

llospital urn ano antes de sua roorte, e lhc pcrguntou se poderia trazer-
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!he alga para ler. Radcliffe-Brown respondeu que s6 estava interessado 
em ler sobre os progresses te6ricos em Antropologia SociaJ2°. 

VII 

(";: sociologia de Durkheim foi a mais importante influencia sohr.e 
o ensamento maduro de Radcliffe-Brown 

da crescente Iversidade e com lexida e. Neste sentido a evo u ao dis-
tin ue-se c aramente do ois a evolu - o 
tura o passo oue o ro resso i urn rocesso 

..!J12m... u1tos os c ama os evolucionistas, incluindo Morgan e Frazer, 
cram realmente ap6sto1os urn tanto confuses do progresso, do ponte de 
vista enfatuado de Rochester, N.Y., ou de algum outro pimiculo da ca
pacidade d e realiza~ao do homem moderno. A analogia organica nao 
deve, e claro, ser interpretada de forma excessivamente literal. Como 
Radcliffe-Brown observou certa vez, "as sociedades nao sao organismos; 
nao conhecem o que e parto nero morte"21• 0 vigor de seu argumento 
cstava, realmente, na forma como insistia no uso de metodos paralelos 
nqueles que, na epoca, exemplificavam as "ciencias naturais" mais bern 
sucedidas, isto e, OS rnetodos da Biologia e da Zoologia. 

Apesar das men(;oes iniciais a uma explicayao "cultural" e "psico-
16gica", a su orientacao des de 1910 foi definitivamente sicol6 ica. 
Para ele, a Sociologia sign tcava a especie e trabalho rea tza o por 
Durkheim e, acrescentava as vezes, Steinmetz e Westermarck, mas nao 
t•ra certamente a corrente geral de pesquisa e reportagem social que pas
~ova por sociologia nos Estados Unidos. Ignorava, segundo tude leva 
11 crer, a obra de Weber e Simmel, mas as teorias destes s6 se tornaram 
nrnplamente conhecidas na Gra-Bretanha na decada de 1940. 

Durkheim cornecara por jnsjstir em que os fates sociajs deyem ser 
t rntados como fenomenos obttivos. Podem ser expli~ado& em fun~ao de 
outros fatos socials. Om fat!] sodJ" ( exemplificado por urn usa grama
tfcal, urn tabu, uma cerimonia, urn gesto cortes) era caracterjzado po;r 
•1uu natureza externa e computsQcia. Era anterior a quatquer indiyfduo 
u cxcrcia sobrc o seu com ortamento uma certa co - :S impossivel 
111llCn crmos urn roo o e sacrificio, ou urn costume alimentar, em ter
IIIOS da constitui~ao psicol6gica de qualquer individuo. 0 costume exis
tlu nntcs do seu nascimento e subsistira depois de sua morte. Tampouco 
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naquj!p a q.ue cbamou o consc1ente co et1vo , os valores e as normas 
de uma sociedade. Estes foram im lantados na consciencia do individuo 
atraves do processo de29..c:,~~Iiza<;iio. N as soc1e a es primitivas", era' 
predominante essa esfera socialmente condicionada da consciencia do 
individuo, enquanto que em sociedades com sistemas complexes de di
visao de trabalho, a area de individualidade e maio~ 

[A persistencia da ordem social depende da manutencao de sent_i
mentos de solidariedad". Vamos encontrar nas "sociedades primitivas" 
uma serie de grupos locais semelhantes, e esses grupos e seus membros 
eram mutuamente substituiveis. 0 grupo podia segmentar-se sem alte
rar a forma e fun~ao das unidades locais, e os individuos podiam nas
cer ou morrer sem que por isso a ordem social fosse mudada. Em 
sociedades desse tipo - as sociedades segmentarias - a solidariedade 
social baseava-se no reconhecimento da semelhan<;a mutua. Em socie
dades que desfrutavam de uma complexa divisao de trabalho e, par
tanto, eram de maior escala e mais altamente centralizadas, a solidarie
dade dos membros derivava de seu sentido de dependencia mutu~ ~m 
todas as sc;>cie~ades, as formas de agrupamento social determinavain a 
consciencia social de seus membros, e as formas de· conscienci~m 
mantidas e fortalecidas mediante sua representa<;ao em rituais simb6li
cos. Nao e somente o ritual na acep\;ao usual que tern esse efeito. _Ate 
mesmo o crime era necessario a sociedade, uma vez que os sentimentos 
que sustentam a ordem moral sao fortalecidos pe!a dramatiza<;ao da 
conduta desviante e sua puni<;iio; 

Urn resumo tao sucinto esta inevitave!mente distorcido. Nao e facil 
transmitir toda a amplitude do pensamento de Durkheim, o qual foi 
desenvolvido numa serie de monografias refinadamente apresentadas, 
cada uma delas tratando de determinados t6picos. Alem disso, Durkheim 
nao cstava trabalhando sozinho . ..Q. grupo <me ele formou em redot de 
L'Arwee Sacialagique jncluia grandes names, como Granet, Mauss, 
Hubcrl, Halbwachs e Hertz, e era na revista que eles expunham suas 
ideias de uma forma cooperativa. Mesmo alguns eruditos franceses que 

estavam fora desse grupo, como Levy-Bruhl e o tao negligenciado mes
tre Van Gennep, contribuiam para o mesmo empreendimento geral. 

A Guerra Mundial destruiu esse · olooia. 
Alguns dos ma1s n antes ISC!pulos de Durkheim, incluindo seu filho, 
foram mortos em combate; e o proprio Durkheim morreu em 1917. 
Somente seu sobrinho Mauss sobreviveu o bastante para manter a tra
di<;ao. A guerra interrompeu os pianos para pesquisas de campo que 
o grupo de L'Annee estivera desenvolvendo. Passaram muitos anos ate 
qu~ se formasse urn outro quadro, e quando surgiu dedicou-se a pes
qmsa de campo. Como relatou Levi-Strauss em 1947, "a gerac;ao mais 
jovem de soci6Iogos franceses, que atingiu a maturidade por volta de 
1930, renunciou quase por completo, nos ultimos quinze anos, ao tra-

. balho te6rico - se bern que apenas temporariamente, sem duvida - a 
fim de preencher essa lacuna"22• 

( E assim, depois da I Guerra Mundjal couhe a Mauss e a Radcliffe
~rown trabalbarem paraleJamente.,para desenvqlyer a sqcjologja dur
kheimiana. Poderiamos resumir o desenvolvimento desde Durkheim ate 
Mauss e Radcliffe-Brown dizendo simplesmen:e que os estudos de Ma
linowski nas Ilhas Trobriand se situaram de permeio. Curiosamente, eles 
influenciaram mais o trabalho de Mauss do que o de Radcliffe-Brown, 
e 0 proprio MalinO\X(Ski nao tardaria em afastar-se das preocupa~6es e 
ideias de Durkheim~ 

. fM~s eu exageret a unidade do legado de Durkheim, ja que podemos 
d1stmgmr, pelo menos, duas correntes divergentes, uma que foi seguida 
por Mauss enquanto Radcliffe-Brown adotava a outra. Em primeiro 
Iugar, havia o estudo das rela<;;6es sociais, a "morfo!ooia social" exem
plificada em De la Division du Travail Social; em segu~do Iugar, o estu
do de sociedades como sistemas marais, o ponto de vista que domina 
Le Suicide e Les Formes Etementaires de la Vie Religieuse, e que leva
ria Durkheim e Mauss a prever muitos desenvolvimentos futuros em seu 
ensaio La Classification Prim~tivihAmbas as abordagens pode:U ser 
encontradas na obra d e Radcliffe-Brown e Mauss, sendo defensavel a 
tese de que as suas perspectivas nao sao divergentes mas antes comple
mentares. Contudo, Radcliffe-Brown dedicou-se mais ao estudo das re
Iasoes sociais, enquanto que Mauss continuou desenvolvendo o estudo 
de no<;;6es cosmo16gicas. 

Maus viveu ainda para sofrer a ocupa<;;iio nazista de Paris, que pos 
fim a .sua Carreira ativa. E ironico que tenha sido esse 0 periodo em que 
Radchffe-Brown logrou finalmente conjugar a sua teoria com a tradi
c;ao 11:1~lin~wskiana de. trabalho holfstico de campo. As duas guerras 
mundiaJs hveram urn 1mpacto calamitoso na Sociologia francesa mas 
por uma serie de acasos, nao perturbaram muito 0 desenvolvimento d~ 
Autropologia Social na Gra-Bretanha. Essas circunstancias garantiram o 
predomlnio da Antropologia Social britanica durante uma gera<;;ao. 
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0 (mico enunciado extenso da posifao te6rica de Radcliffe-Brown 
que foi publicado consiste na transcri~ao das li~6es por ele dadas du
rante urn seminario na Universidade de Chicago, em 1937. 0 texto des
sas li~6es circulou durante muitos anos dati~ografado e so vei? a ser 
publicado em livro depois da morte de Radcliffe-Brown, sob o titulo, ~e 
A Natural Science of Society. 0 seminario foi uma resposta a uma sene 
de conferencias por urn eminente psicologo, o qual defendia a _tese ~e 
que todas as Ciencias Sociais devem come~ar e acabar com a pstcologta 
individual. Radcliffe-Brown foi impelido a formular em pormenor a sua 
propria visao da Sociologia Comparada como a ciencia ~ocial suprem~. 
Os (micas enunciados substanciais publicados em sua VIda foram dots 
ensaios, sabre o conceito de funfaO. (1935) e sobre estrutura social 
(1940), e a introdu~ao a sua coletanea de ensaios, .Structu~e and Func
tion in Primitive Society (1952)*. Contudo, ele fez repettdas declara
~oes de fe, usualmente como preliminares a anal~ses parti~u~ares,' e. e 
relativamente facil aduzir as caractedsticas centrats da post~ao teonca 
por ele mantida, pelo menos a partir da decada de 1920 e provavel
mente antes. 

\fl2Jili!to de estudo era o ~stema~l ou P.:oc~s~_g so,~ial. Erar:n 
siste~as '.'de relacoes reais de encaaeamento entre mdtvtduos ou, mats 
precisamente, entre TnolvfdUos que ocupam pape~sociais, entre "p_::s
soas"2a. -Isso COriStitui a"estrutura social", que ~e uma ~bstrac;ao. 
Ela conslsfe na ''Soma tOtal das relacoeS: soc'iais de todos OS indivfdnos 
num dado momento do temEo. Embora nao possa ser naturalmente vista 
em sua integridade em qualquer m~ento dado, podemo~ _obs~a-la; 
toda a realidade fenomenal ai esta"24

• as, embora fosse tsso o que o 
TriVestig.iidorde ~poc;bServava, ele escreveu alg? diferent~, a "forma 
estrutural", a qual e o padra~ normal de, relaf.?es que extra~~ do fluxo 
de realidade observada. Radcliffe-Brown e freguentemente cnticado pe1a 
sua re er ue a "estrutura social" e uma abstra ao, e e 
tentador responder que a sua no~ao de " orma estrutura corresponde 
ao que hoje se design a geralmente por "estrutura social". Is to e v~rdade 
ate urn certo ponto, mas ate mesmo a ~rna estrutural" era mats uma 
descri~ao generalizada do que urn mode~ Como ele escreveu certa vez 
a Levi-Strauss: 

• Traduzido no Brasil sob o titulo de Estrutura e Fwz~iio na Sociedade Primitiva 
(Col. "Antropologia", Editora Vozes Ltda., 1973). (N. do T.) 

Uso o termo "estrutura social" num sentjdo tao difereute do 
~ que a discussao fica diffcil e com poucas probabilidades de 
ser proveitosa. j;:nquanto que para voce a estrutura soda! nadil 
tern a ver com a realidade mas com modelos que sao construidos, 

-eu considero a estrutura social uma reahdade. Quando apanho uma 
determinada concha marinha na praia, reconhe~o-a como possui
dora de uma determinada estrutura.~oderei encontrar outras con
chas da mesma especie, que tern uma estrutura semelhante, de 
modo que me e Hcito afirma\,a existencia de uma forma de estru
tura caracteristica da especi~Mediante o exame de urn numero 
de diferentes especies, serei capaz de reconhecer uma certa forma 
( ou urn certo principia) estrutural geral, a de uma espiral, que 
pode expressar-se por meio de uma equa~ao logaritmica. Creio 
que a equa~ao e o que voce entende por "modelo". Examino urn 
grupo local de aborigines australianos e encontro uma disposic;ao 
de pessoas num certo numero de famHias. Chamo a isso a estrutura 
social desse grupo, nesse momenta do tempo. Urn outro grupo local 
tem uma estrutura que e, em aspectos importantes, semelhante a 
do primeiro. Examinando uma amostra representativa de grupos 
locais numa dada regU\o, posso descrever uma certa forma de es
trutura. 

Nao estou certo sabre se voce entende por "modelo" a pr6pria 
forma estrutural ou a minha descri£ao dessa forma. A propria for
ma estrutural pode ser descoberta por observac;ao, incluindo a 
observa~ao estatistica, mas nao pode ser alvo de experimenta~ao25• 

A forma estrutural esta expllcita em "u ociais" ou normas so-
ciais, os oua1s se reconhece 2era mente como obrigat6rios e sao arga
mente observados. Portanto, esses usos socjajs tern as caracterfstlcas,.dos 

4
'fatos sociais" de Durkheim. !;;; !;2~~f!t!~e:" insjstju uma yez 

mats, em aue eles nao eram ded ' nrlo Urn usa on nor-

ma social "nao e esta elecido pelo antrop6logo. . . e caracterizado.,pelo 
que as E_essoas dizem sobre as regras numa dada socjedade e pelo gue 
fazem a respeito delas"2G. 

Tend extraido a forma social de uma certa uantidade de socie -
tare a e compara<;ao e c asst tea -

rocedi e t cientffico propnamente dito. ode-se entao formular as 
mterroga~6es un amen ats a mor o ogta social: "Quantas especies di
ferentes de sociedades existem, e em que aspectos diferem entre si? Qual 
a gama de variafao e, mais importante, que caracteristicas comuns sao 
descobertas por analise, caracteristicas essas que sao as de todas as so
ciedades humanas?"2~ ·Apesar do significado que Radcliffe-Brown atri
buiu a comparacap. c'iiste. porem, uma certa ambigpidade nos procedi-
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te secundarios em rela~ao aos problemas de continuidade. As leis de 
mudanca social seriam gedlJ:zjdas das leis de GQRtiRt~isac1e social. Nunca 
lh d d. '. -~ -es e 1cou sena ate.u~-f:. 

As conclusoes dessas investiga~6es sao decepcionantes. As leis fun
damentais da estatica social resultam ser enunciados deste jaez: 

Tern que existir como parte da coaptac;:ao social de qualquer 
sociedade urn certo conjunto comum de modos de sentir e urn <;erto. 
conjunto comum de modos de pensar29• 

Deve existir urn certo grau de consistencia funcional entre as 
partes constituintes do sistema social. (Inconsistencia funcionaJ 
"existe sempre que dois aspectos do sistema social produzem urn 
conflito que s6 pode ser resolvido por alguma modificac;:ao no pr6-
prio sistema".) 

A essa lei da necessidade de urn certo grau de consistencia 
funcional podemos acrescentar uma segunda lei, que e urn caso 
especial da primeira. Toda e qualquer vida social humana requer 
o estabelecimento de uma estrutura social que consiste numa rede 
de rela~6es entre indivfduos e grupos de indivfduos. Essas relac;:6es 
envolvem todas certos direitos e deveres que precisam ser definidos 
de modo que os conflitos de direitos possam ser resolvidos sem 
destruicsao da estrutura. Essa necessidade e que e satisfeita mediante 
o estabelecimento de sistemas de justic;:a e instituic;:6es jurfdicas30• 

\ A explicac;:ao consiste em mostrar como urn uso social preenche 
uma dessas fun~6es basicas, das quais depende a manutenc;:ao de formas 
sociais estaveis. Assim, urn ritual sustenta os sentimentos de solidarie
dade social) Esses sentimentos devem ser mantidos a fim de levar· as 
pessoas a desempenharem os papeis que. lhes for am adjudicados - isto 
e, sustentam o grau de coaptividade de que o sistema depende. Este tipo 
de argumenta~ao e muitas vezes bastante plausivel mas nao parece levar 
a parte alguma. :E, essencialmente, 11m _,umento ta!!19l6gico. Se temos 
que partir do conhecimento de quais sao as func;:6es basicas de que a 
sociedade depende, resolvemos logo de safda quest6es importantes, mes
mo antes de come~ar a destrinc;:ar os pormenores. 

Felizmente, o procedimento de Radcliffe-Brown era usualmente 
muito superior a sua prescric;:ao. Repetidas vezes os seus ensaios come
cram com algumas considerac;:oes banais sobre as sociedades serem como 
organismos, razao pela qual deveriam ser estudadas em termos pseudo
fisiol6gicos etc.; mas pass a depois a desenvolver analises particulares 
como cxemplos do que quer dizer e, de urn modo geral, essas analises 
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sao originais e esclarecedoras. Isso deve-se ao fato de que clc unn Cff\. 

meramente um funcionalistl!.a., no jargao de uma gera<;ao posterior; ]Jl.d
cliffe-Brown era tambem urn estrutura!ista. Quer dizer, clo ~lUYI\ prco-

ado com as rela oes entre rela 6es sociais de diferentcs tlJ2os_c, ao 
exploni- as, permitiu-se alguns saltos intuitivos que reqUcntcmcntc ge
ravam insights que ainda hoje estao para ser superados. 0 scu m~ 
trabalho ref"re-se ag "tgtemjsmo" e ao parentesco - istoT, n cnsos es
peclais de cosmologia e de organiza9ao social. Seriam csscs dois dos 
t6picos centrais do novo estruturalismo que entrou em moda dcpois de 
sua morte. 

IX 

[ 0 "totemjsmo", geralmente definido como urn aspectq do mpdQ. 

comoo homem concebe 0 ~l~:jona~~ ~~:; 0 ~~~~~ ~~~~ ~~· 
,u.aturat, era uma guestaa c~G;; JUI ;;;;rap;;;;; a h;w;;r; ; jt;; mn; 
das preocupac;6es de Radcljffe-Drpwp desde o tempo do estudo das An
daman. J'{o totemjsmo, urn grupo especifico. dentro de uma socjedade, 
adota urn ati d r' · - ' · · . 

urkheim argumentara que certos grupos sao os objetos de sentimentos 
de fidelidade. Esses sentimentos dcvem-se expressar coletivamente em 
ritual e simbolismo para que sejam mantidos, e uma forma 6bvia de 
simboliza<;lio do grupo social era com referenda a especies naturais. Rad
cliffe-Brown aceitou esse argumento: "e urn procedimento normal que 
o sentimento de dedicagao a urn grupo se exprima em algum comporta
mento coletivo formalizado, com referencia a urn objeto que representa 
o proprio grupo"3t_) 

Mas Durkheim nlio examinou a questlio seguinte: Por que e que 
as especies naturais sao geralmente selecionadas como totens? De forma 
caracteristica, Radcliffe-Brown insistiu em que essa questao deve ser 
situada no contexto de urn mais amplo problema, a saber, as rela<;6es 
rituais entre homens e especies naturais em todas as sociedades, incluin
do as nlio-totemicas. Recordou o seu estudo dos nativos andamaneses, 
que nlio tinham totens mas expressavam "atitudes rituais" em rela<;ao a 
uma certa gama de especies naturais. A sua conclusao inicial foi que as 
especies importantes para a subsistencia do grupo e atribuido urn "valor 
ritual". 

Essa afirmagao crua foi depois refinada. 0 totemismo era urn "me-
c e · · · · · 
£l!_tre bomen,s , natureza"32• :f: urn modo de trazer o mundo natural para 
dentro da ordem social ou moral. Por conseguinte, o totemismo era nao 
s6 urn modo de simbolizar grupos sociais mas tambem de domesticar a 
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natur;za: Neste ~e.~tid?, o totemismo era urn prot6tipo de religiao, pois 
~ essenc1a <!_a re1Ig1ao e a concepgao do universo como ordem social, isto 
e, moraD 

L. o metoda e caracteristico. o problema particular e colocado num 
vast<? contexto geral. Enunciam-se depois as leis fundamentais que de
termmam urn genera de atividade - por exemplo, os grupos devem 
expressar sentimentos de solidariedade, atraves de rituais que por sua 
vez, empregam sfmbolos. Ou, os seres humanos devem ser c~pazes de 
perceber a. natureza como parte, de algum modo, da mesma ordem moral 
que a SOCiedade. . . 0 fenomeno particular sob considera~ao e re}acio
nad~ en tao com essas amp las generalizag6es. Is to constitui a explica<;li§U 

( .0 OUtro elemento do meta~ e a COm2£lra~a2Je foi num ensa10 
ultenor sobre metoda comparativo que Radcliffe::Brown desenvolveu o 
se_u ar§Umento. Tornar~-se presumivelmente claro para ele que os totens 
nao sao em geral selecwnados por causa de sua importancia como ali
menta,. e tratava d~ explorar agora o seguinte problema: Por que razlio 
determmadas espec1es eram selecionadas para simbolizar certas rela~ocs 
de grupo? Ele observou que em algumas tribos da Nova Gales do Sui 
havia uma. di~isao d~ sociedade em duas metades ex6gamas. As duas 
metades tnba!s r.eceb1am, respectivamente, os names de aguia e corvo; 
e os homens-agma esposavam as mulheres-corvo e vice-versa. Observou 
tambem que paralelos analogos podiam ser encontrados alhures: os Haida 
do N_o.roeste americana tinham igualmente uma divisao em duas metades 
ma~nlmea.res, a que foram postos os names de aguia e corvo. Na Aus
tralia hav1a numerosos exemplos de metades ex6gamas denominadas de 
ac~rdo com pares de aves, e a tendencia era para que essas aves tambem 
estJvess~m vmculadas em mitos. Alem disso, era passive! encontrar na 
Austr~ha out:os tipos de divis6es duais, incluindo as metades ex6gamas, 
ou ate geragoes alternantes, que recebiam igualmente seus names de 
pa~es .de aves - e nao s6 de aves mas, por vezes, de outros pares de 
amma1s~ co~o duas especies de cangurus, ou o morcego e o arapa<;u. 

Alem d1sso, sempre que tais divis6es sao encontradas as duas aves 
ou os dois an!mais em quesH'io sao usualmente represent;dos em mitos 
c.omo antagomstas em alguma especie de conflito. Radcliffe-Brown con
tmuou: 

. _(urn est~do comparativo revela-nos, portanto, o fato de as 
Idei~s australian as sabre a aguia.._ e o corvo serem a pen as urn caso 
~art1c~lar de urn fenomeno geral) Em primeiro Iugar, essas narra
tJvas mterpretam as semelhan9aS e diferen<;as de especies animais 
e:n termos .de relag~es sociais de amizade e antagonismo, tal como 
sao conhec1das na v1da social de seres humanos. Em segundo Iugar 
as esp~cies na~urais sao colocadas em pares de opostos. S6 pode~ 
scr ass1m cons1dcradas sc houvcr algum aspecto em que se asseme-
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lhem entre si. Logo, a aguia e o corvo assemelha~-~e mutuam~nte 
por serem duas aves carnivoras ( . . . e o abongme australlano 
considera-se urn carnivora). . 

Podemos aaora responder a pergunta: "Por que a agma e o 
corvo?" dizendo" que estas aves for am s~lecionadas como represen
tantes de uma certa especie de relacwnamento que poderemos 
chamar de "oposi~ao". . " . _ , , 

A ideia australiana do que chamamos aq1:11 opos1~ao . e .uma 
aplica~ao particular da associa~ao dos contranos que constttm ca
racteristica universal do pensamento humano, pelo que pensamos 
por pares de contrarios - ascendente e d~scende~~e, fo~t~ ~. fraco, 
preto e branco. Mas a concepgao austrabana de opost~ao com
bina a ideia de urn par de contnirios com a de urn par de ~ponen
tes. Nas est6rias sabre a aguia e o corvo, as duas aves sao opo
nentes no sentido de serem antagonistas33

• 

Urn estudo comparativo de metades tribais I_??Stra q~e tambem 
elas se consideram vinculadas entre si por uma espec1e de ahan~a ~om· 
petitiva simultaneamente pareada e oposta. B o ge~ero de rel~ctona· 
menta 'que se expressa com freqlienci_a no~ "graceJos" form~l.tzados. 
Portanto, e apropriado que se fa~am Slrnbollzar por duas espectes na
turais ligadas, as quais, por sua vez, sao represen~adas como se fossem, 
em algum sentido, contrarias e ta_m?em competld?ras. . 

Q.-evi-Strauss aproveitou este ultimo desenvolvt~ento da teona to
temista de Radcliffe-Brown e sugeriu que ela tena representado urn 
ponto de partida para ele e, num segundo plano, un;a abordagem do 
modo lingiiistico estrutural de exposi<;;ao ~emon~tratt~a34:., ~e fato, a 
no~ao de Radcliffe-Brown de oposi<;;a<? in elm~ ? mvel hngmsttco de. P_?-· 
reamento bimirio, mas' aplicava-se ma1s espectftcamente a uma opost~ao 
social entre grupos, a qual se expressava em algu_ma forma de confhto._) 
Nao obstante nessa teoria, a dimensao estruturallsta do pensamento de 
Radcliffe-Bro~n pode ser claramente discernida, lado a !ado com a 
insistencia na fun<;;ao. 

X 

A especialidade de Radcliffe-Brown era o sistema de parentesco e 
foi esse 0 campo em que teve maior liberda~e par~ desenvolver os seus 
_pr6prios inSights, uma vez que Morgan e Rtvers tmham-se baseado em 
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explica<;;oes hist6ricas dos sistemas de parentesco c a escola de L'Annee 
Sociologique negligenciara inteiramente o t6pico. 

_Badc!jffe-Browp concebeu urn sistema de parentesco e Casamento 
como urn conjunto de usos sociajs jnterligados que se baseavam no re
conhecjmento de certas relacges hjo16gicas para f jns sociais. Os sistemas 
incluiam a terminologia de parentesco; as redes de rela~oes entre paren
tes; o conjunto de direitos, deveres e usos associados a determinados 
papeis de parentesco; e as cren~as e pniticas rituais associadas ao pa
rentesco, incluindo, por exemplo, as cren<;;as sobre procriac;:ao ou a ve
nera~ao de ancestrais. 

_b.o imes.tig~s.te.ma. de par_~qdc.lif.fe-Brown concentrou
se em dgjs de sens aspectos· ( 1) qs usgs que goyernam as relacOes entre 

...earentes; e (2) 98 termos usadas para se dirjgjr a parentes ou fazer
lhes referencia. A terminologia de parentesco tinha certa prioridade, 
tanto em 16gica como no que se refere ao metoda. Isso era porque "a 
rela~ao social concreta entre uma pessoa e seu parente, tal como de
finida por direitos e deveres ou atitudes e modos de comportamento 
socialmente aprovados e fixada, por conseguinte, em maior ou menor 
grau, pela categoria a que esse parente pertence"35• Ao mesmo tempo, 
Radcliffe-Brown nao admitia qualquer tentativa de argumentac;:ao no 
sentido de que uma parte do sistema de parentesco tivesse prioridade 
em termos causais. Par exemplo, Rivers argumentara que a terminolo
gia era determinada pela forma de regras de casamento. Isto era ina
ceitavel. As regras e a terminologia de casamento eram necessariamen
te harmonicas mas nao existiam bases para se afirmar que uma coisa 
ou outra surgira primeiro, ou que uma era determinada pela outra. 

Sociedades como a andamanesa e a dos aborigines australianos 
estavam organizadas de acordo com os principios de parentesco e resi
dencia, e os pr6prios grupos residenciais eram educados nos prin
cipios do sistema de parentesco. Logo, em sociedades desse tipo, o 
estudo da estrutura social significava essencialmente o estudo do siste
ma de parentesco. 0 eixo central do sistema de parentesco era a famflia 
- uma llO\;ao que Radcliffe-Brown tomou de Westermarck. Contudo, 
havia diversas maneiras possiveis de tratar o parente fora do drculo da 
familia. De urn modo geral, a op~ao era classifica-lo em conjunto com 
os membros da famflia, como acontecia nos sistemas "classificat6rios" 
de parentesco que Morgan identificara; ou os membros da familia po
diam-se distinguir de outros parentes, como era a pratica comum entre 
os esquim6s e na Europa contemporanea. Radcliffe-Brown concentrou
se na l6gica dos sistemas "classificat6rios" da terminologia de parentesco. 

Todo e qualquer sistema classificat6rio funcionava segundo uma 
combina<;;ao de tres princfpios basicos. Em primeiro Iugar, irmlios e 
irmas compartilhavam de urn sentimento de solidariedade e eram trata
dos como uma unidade pelas pessoas de fora. Isso gerou o principia 
de "a unidadc do grupo sibling", o qual influcnciou a categorizac;:lio :Ie 
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parentes. Por exemplo, em algumas tribos sul-africanas, eu chamo a mi
nha mae mma, estendo o mesmo termo as irmas dela e chama ate ao 
seu irmao malome, que significa literalmente "mae macho". 

Em segundo lugar, as sociedades que operam com terminologias 
classificat6rias de parentesco tambem possuem comumente linhagens -
isto e, havia grupos solidarios formados pelos descendentes numa linha 
(reconstitu(vel unicamente atraves dos homens ou unicamente atrave~ 
das mulheres) de urn s6 ancestral. Os membros da linhagem, como 
siblings, compartilhavam de urn senso de unidade; e as pessoas de fora 
tratavam a linhagem como uma unidade. Isso deu origem ao "principia 
da unidade do grupo de linhagem", o qual explicava ainda outras ca
racteristicas dos sistemas classificat6rios de parentesco. Por exemplo, 
entre os indios Fox patrilineares, eu chamo a todos os homens da li
nhagem de minha mae "irmao da mae" e a todas as mulheres "irma 
da mae", sem levar em conta a gera~ao. Is to e porque eu perten~o a 
uma diferente linhagem (a do meu pai) e assim, para mim, sao todos 
membros, indistintamente, de urn outro grupo autonomo, ao qual estou 
vinculado atraves da minha mae. 

Em terceiro lugar, Radcliffe-Brown descreveu o principia de gera
~ao. Em todos os sistemas de parentesco, os membros de gera~oes con
secutivas estao distanciados entre si por razoes que remontam a neces
sidade de transmitir cultura e socializar novas membros da sociedade, 
fun~oes que exigem disciplina e controle. Mas os membros de gera~oes 
altemadas (avos e netos) tendem a ser "amalgamados". As suas rela
~oes sao faceis e igualitarias, e em muitas sociedades existe uma no~ao 
de que o neto substitui o avo no sistema social. Essas combina<_;oes e 
oposi~oes geracionais tambem se podem refletir nos termos usados para 
a classifica~ao dos parentes. Com efeito, alguns sistemas de parentesco, 
os sistemas "havaianos", classificam os parentes exclusivamente na base 
da gerac;ao. 

Esses tres principios refletem, portanto, condic;oes social subjacen
tes de grande generalidade, gerando OS varios sistemas de terminologia 
de parentesco. A abordagem desenvolvida por Radcliffe-Brown contras
tou nitidamente com 0 metoda classico, no qual as terminologias de 
parentesco eram encaradas como f6sseis, pertencendo a urn sistema de
saparecido do parentesco. Por exemplo, poder-se-ia sugerir que naque
las sociedades em que o termo "pai" abrange urn grande numero de 
homens,. isso seria o reflexo de urn periodo anterior de promiscuidade 
em que ninguem podia estar certo de quem era realmente o seu pai. 
Radcliffe~Brown rejeitou todas essas explicac;oes especulativas e redu
cionistas. A terminologia fazia sentido em termos do sistema contempo
raneo de parentesco. 

Mas, embora o estudo da terminologia fosse a melhor abordagem 
para o entendimento dos sistemas de parentesco, os sistemas eram essen
cialmente sistemas de relac;oes sociais, e estes eram modelados pelos 
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tipos de solidariedade e oposi~ao que regiam todas as relac;oes sociais. 
A mais interessante analise de Radcliffe-Brown desses prindpios esta em 
seu estudo das relac;6es de "gracejo", urn problema a que ele se referiu 
repetidas vezes em sua obra. 

Urn dos exemplos classicos de rela~6es de gracejo foi fomecido por 
Junod ~m seu traba!ho sabre os Tongas de Moc;ambique, exemplo esse 
que estrmulou o pnmeiro ensaio de Radcliffe-Brown sobre o assunto. 
Entre os Tongas existe urn relacionamento descontraido e amistoso entre 
urn homem e o pai de sua mae: 

Contudo, se uma crianc;a tomar excessivas liberdades com o 
s~u kokwana, o velho dir-lhe-a: "Va brincar com o seu malume 
(u~ao da J?ae) ". Com efeito, o malume e, para o seu sobrinho 
u!e~mo, mmto diferente de qualquer outro parente. Nao e neces
sano qualquer m~stra de respeito para com ele! "Va para o bam
bela e~ sua alde1a; fac;a o que !he apetecer. Voce come tudo o 
que qmser sem pedir licenc;a. Se estiver doente, ele cuidara muito 
be~ de voce e far.a sacrificios para voce. . . Quando 0 mupsuaiana 
va1 para. o seu t10 materna, acompanhado por seus camaradas 
qu_e fareJam uma boa refei\;ao, as esposas do malume (irmao da 
mae) chamam-no: 'Vern ca, marido! Veja, o seu malume escon
deu algu,ma t;::;~id~ nos fundos da cubata .. . por detras da grande 
cesta. Va busca-la! 0 rapaz rouba a comida focre com ela e come 
ate a ultii_Da dentada com seus amigos. 0 m~zu::Ze regressa e mos
tra-se funoso. Mas quando Ihe contam que a brincadeira foi feita 
pelo seu mupsuaiana, encolhe os ombros. . . Quando o sobrinho 
v?lta outro dia, o malume diz: 'Voce nos matou de fome o outro 
d~a!' E o rapaz responde: 'Nao ha mais comida a mao para que 
eu possa fazer isso outra vez?' " 

Por vezes, o malume (irmao da mae) aponta para urn a de 
suas mulheres e diz ao ntukulu: "Esta e a sua esposa. Fac;a com 
qu~ ela .o tr~te bern!" Essa mulher desfruta a situac;ao, que acha 
mutto divertida. Faz uma caricia ao ntukulu e chama-o de nkata 
(marido?. C!, gracejo chega ao ponto de, as vezes, o sobrinho di
zer ao tJo: Por favor, apresse-se e morra para que eu possa ter 
a sua ~ulhe;:·· E o malume responde: "Pretende matar-me com 
uma p1stola? . .. Mas toda esta conversa e mero gracej0 s6. 

. ,Qual e a explica~ao para e~sa extraor.dinaria conduta - 0 "gra
CeJo ! como passou a ser denomtnado na hteratura, caracterizado pelo 
romptmcnto ate das convcnc;oes mais fundamentais que regem 0 uso de 
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alimento e sexo, e por insultos que nao seriam tolerados em qualquer 
outra situa~ao? Esta especie de comportamento 6 encontrada em nume
rosas sociedades, entre individuos e tambem, como Radcliffe-Brown re
conheceu, entre grupos. De urn modo caracteristico para a sua epoca, 
Junod explicou os costumes Tongas em termos de uma conjetura sabre 
a sociedade Tonga pre-hist6rica. Sugeriu que, conquanto fossem agora 
patrilineares, os Tongas tinham sido outrora "matriarcais". Os costumes 
que subsistiram na rela\faO entre o irmao da mae e o filho da irma eram 
reliquias de uma idade preterita, quando ambos teriam sido membros 
do mesmo grupo autonomo, e urn rapaz teria assumido a posi~ao do 
irmao de sua mae. 

Em seu primeiro ensaio sobre o problema, publicado em 1924, 
Radcliffe-Brown s6 se interessou por essa rela~ao entre o irmao da mae 
e o filho da irma. Rejeitou as infundadas conjeturas hist6ricas de Junod 
e insistiu em que a explica~ao se deve encontrar na situa~ao contem
poranea. Entre OS Tongas, urn homem e disciplinado e controlado por 
seu pai. Em contrapartida, sua mae e uma figura terna e tolerante. Os 
sentimentos que ele alimenta em rela\;iiO a mae sao ampliados, a medida 
que o rapaz cresce, aos siblings dela, incluindo o seu irmao, que e tra
tado e considerado uma "mae macho". 0 pai da mae 6 igualmente vista 
como uma figura tolerante e condescendente; e, de fato, todos os ho
mens da linhagem da mae serao agrupados e tratados de maneira se
melhante. Ate mesmo os espiritos ancestrais do lado da mae serao con
siderados mais amaveis e benevolos do que OS do }ado do pai. 

Este tipo de explica\;ao foi freqlientemente invocado por Mali
nowski e passou a ser conhecida como a hip6tese "extensionista", per
quanta se desenvolve das rela\f6es dentro da familia para rela~6es com 
os parentes mais distantes, e pressup6e que, a medida que a crian~a vai 
crescendo, ela amplia realmente os sentimentos que contraiu por seus 
pais aos siblings deles. Sao numerosos os pontos fracas desse argumen
to. Bastara assinalar, de momenta, o fato de pressupor que cada crian
\;a estabelece as rela~oes usuais com o irmao de sua mae a partir do 
nada; e nao leva em considera\;ao a tolerancia do irmao da mae para 
com o exigente filho de sua irma. (Evans-Pritchard tentaria mais tarde 
salvar o argumento de Radcliffe-Brown por meio de uma engenhosa 
solu\;ao para esse problema37

.) 

Radcliffe-Brown adotou posteriormente urn diferente metoda. Em 
vez de argumentar em termos da extensao dos sentimentos, colocou o 
problema - e, mais genericamente, toda a questao das rela\;6es de "gra
cejo" - no contexte das possiveis formas de "alian\;a". As rela\;oes so
ciais foram divididas nas existentes entre membros de urn grupo autono
mo e entre OS membros de diferentes grupos. Estes ultimos foram ainda 
subdivididos. Algumas rela~6es dependiam da filia\;ao comum a uma co
munidade politica. Outras eram rela~6es contratuais. Finalmente, havia 
rela\;6es de "alianfa" ou "consocia\;iio" entre individuos ou grupos que 

e~tavam socialJ?er_:te separados em todos os outros aspectos. Tais rela
~oes de consoc1a~ao foram, por seu turno, classificadas em quatro tipos: 
(1) as ?aseadas em intercasamento; (2) as baseadas na troca de bens 
o~ servH;os; ( 3) as baseadas na irmandade de sangue ou uma institui
~ao semelhante; ~ (4) as que eram na forma de rela\;6es de gracejo. Per
tanto, urn~ _relac;;ao de gracejo era identificada como uma de um Iimita
do repertono de po~sfveis relac;;6es entre membros de grupos socialmen
te separados. Podena ser encontrada isoladamente ou em conjunto com 
uma ou outra das formas de consocia\;ao. 

Isso poderia col_ocar a relac;;ao em seu contexte apropriado - mas 
por que se expressana em gracejo? Para entender tal conduta, devemos 
e~~mmar toda a gama de .etiquetas _que regem o comportamento em pa
pels de parentesco. Os tJpos germs de comportamento associados ao 
pa~entesco pode~. s~r classificado~ em dois grupos de oposi~6es: res
pel.to versus f~m1llandade e graceJo versus evita~ao. 0 respeito carac
tenza .as rela~oes _co~ os pais, a familiaridade as rela\;oes com os irmaos. 
GraceJo e ev1ta~ao sao condutas caracteristicas no relacionamento com 
certos parentes e. ~fi~s que nao pertencem a nossa linhagem. Sao formas 
extremas de fam1handade e respeito. 0 gracejo encontra-se mais cornu· 
ment: nas rela~oes entre primos cruzados; a ev!ta\;iio 6 mais tipica das 
relac;;oes entre membros de gera~6es alternadas, entre homens e mulhe
res e, s.eus sogros. Mas tanto o gracejo como a evitac;;ao servem a urn 
propos1!o se~elhante : ambos protegem a delicada relac;;ao entre pessoas 
que estao umdas por urn conjunto de vfnculos mas divididas por outros· 
por exemplo, entre os membros de diferentes linhagens que estao alia~ 
dos pelo casamento. Como recordou Radcliffe-Brown: 

. Perguntei certa vez a urn nativo australiano por que tinha de 
ev1t~r sua sogra e a . resposta que me deu foi esta: "Porque ela e 
a mmha. melh5lr am1ga no mundo; ela deu-me a minha mulher". 
0 .respe1to mu.tuo entre genro e sogros e urn modo de amizade. 
~v1ta o confhto que poderia surgir atraves da divergencia de 
mteresses38

• 

- . A analise co~clui, pois, com uma generaliza~ao . Tanto a conduta 
bnncalho?a (graceJo) como a de evitac;;ao constituem "modos de organi
zar urn s1stema d_efin!do e e~t~vel . de comportamento social, em que os 
component~s conJ~ntlvos, ~ dlSJUnt.lvos . . . sao mantidos e combinados"a9. 

Tambem aqm a anal~se termma com urn enunciado de fun\;ao mas 
o se~ valor duradouro denva do enunciado precedente das formas estru
turms em que a "alian~a" aparece. Neste nivel, a analise combina-se com 
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a sua analise do totemismo, sobretudo as rela~oes do tipo aguia/corvo, 
entre metades tribais aue trocam as mulheres e estao unidas em sua 
oposi~ao. Foi assinalad-o que, embora nao cite Freud, a teoria das re
la~6es de gracejo e coerente com a famosa teoria de Freud sobre o 
chiste. 

XI 

A Iista de publica~oes de Radcliffe-Brown nao e muito extensa, 
considerando-se o seu prestigio e o impacto que as suas ideias tiveram 
na Antropologia Social. Grande parte de sua obra consiste em ensaios 
ocasionais e uma caracteristica flagrante sao as declara~6es repetidas 
de urn programa, os seus manifestos de Sociologia Comparada. Neles 
fixou Radcliffe-Brown o Iugar da Antropologia Social entre as ciencias 
sociais, e prescreveu seus metodos e objetivos pr6prios. 0 primeiro des
ses manifestos, publicado em 1923, assinalou a sua nomea~ao para a 
catedra de Antropologia na Cidade do Cabo. 0 ultimo a vir a lume em 
sua vida, uma nota publicada na revista Nature, em 1944, repetia temas 
semelhantes, os quais foram enfatizados uma vez mais no manuscrito 
incompleto de urn compendia em que estava trabalhando quando a mor
te o surpreendeu. E possivel discernir mudan~as de somenos em sua 
posi~ao, notadamente uma nova enfase conceptual sobre a "estrutura 
social" em Iugar de "cultura" por volta de 1930; mas conservou uma 
posi~ao extraordinariamente consistente durante a maior parte de sua 
vida profissional. 

A sua preocupa~ao basica foi sempre distinguir a Antropologia So
cial - ou Sociologia Comparada, que ele equiparava a sociologia da 
escola de L'Annee Sociologique - da Etnologia. Ate finais da decada 
de 1920, a Etnologia foi uma verdadeira for~a na Gra-Bretanha e con
tinuou por muito mais tempo a ser o interesse central dos antrop6Iogos 
americanos. A primeira obje\:aO de Radcliffe-Brown era que os etn6lo
gos formulavam suas teses a partir de provas inadequadas. Nao eram 
estritamente historiadores, visto que as sociedades de que se ocupavam 
careciam de consciencia hist6rica, e a hist6ria delas nao era documen
tada. Tal como os eruditos escoceses do seculo XVIII, os etn6Iogos 
estavam empenhados em fazer "hist6ria conjetural", urn empreendimen
to completamente acientifico. 

Naf que ele tivesse alguma coisa contra a Hist6ria, sublinhava 
amiude. A Hist6ria propriamente dita podia esclarecer os estudos so
ciais. Mas - e este era o seu segundo e talvez mais importante argu
mento - era sempre possivel entender as sociedades de urn ponto de 

vista. a-hist6rico. l Urn estudo do Parlamento britanico come~aria con
venclOnalmente- pela descri\:iiO de seu desenvolvimento no decurso de 
urn extenso periodo de tempo, talvez urn milenio. Mas seria perfeita
mente possivel escrever urn estudo elucidativo sobre o Parlamento que 
tratasse tao-so de sua estrutura e de seu papel contemporaneos. Esta 
afirma<;ao aparentemente trivial nao era isenta de significado. 0 senso 
comum e a erudi~ao na Europa e nos Estados Unidos estavam imbuidos 
de urn ponto de vista hist6rico. A interroga~ao normalmente formulada 
era: "Como foi que isso aconteceu?" Foi necessaria urn a to de imagi
na~ao para apreender a nova questao que Durkheim estava propondo 
- 0 que e que isso significa e quais sao as suas concomitantes? - e 
reconhecer que poderia ser respondida sem ter que tratar primeiro da 
questao hist6rica. 

Embora Radcliffe-Brown identificasse o ponto de vista pseudo-his
t6rico como a principal amea~a, ele empenhou-se em defender tambem 
a integridade da Antropologia Social na outra frentef A semelhan~a de 
Durkheim, era ambivalente a respeito da Psicologia. Os fatos sociais nao 
podiam ser explicados em termos de psicologia individual mas era pas
sive! que .algum~s fo.rmas de Psicologia ajudassem a Sociologia:J Tal 
como Malmowski, f01 durante alguns anos defensor da teoria de sen
timentos de Shandy mas, enquanto Malinowski se prodamaria depois 
behaviorista, Radcliffe-Brown abandonou pura e simplesmente !ieus pres
supostos psicol6gicos - ou deixou-os impHcitos. Argumentou que a 
nova Sociologia deveria manter urn relacionamento cauteloso mas cor
dial com a Psicologia. Esse relacionamcnto deveria ser semelhante ao 
que existe entre a Fisica e a Quimica, que tambem estudam uma unica 
realidade com diferentes metodos e em fun<;ao de diferentes teorias. Ao 
inves de Malinowski, ele nunca se envolveu em experiencias com a 
teoria psicanaHtica. 

fA batalha .na parte final de sua vida estendeu-se a Malinowski 
e aqueles antrop6logos americanos que estavam reclamando o desen
volvimento de uma "ciencia da cultura". Esses autores tratavam as re
la<;6es sociais como parte da configura<;ao total do comportamento em 
que estavam interessados mas nao, em absoluto, como a parte primor
dial. Tampouco consideravam que as rela<;oes sociais constituiam um 
sistema distinto, nao suscetivel de redu~ao a outras especies de rela<;oes. 
Era esse o ponto crucial da disputa) As divergencias entre Malinowski 
e Radcliffe-Brown, que se ampliaram sobretudo na decada de 1930, tal
vez fossem em parte uma questao de "politica"; mas tambem havia uma 
divergencia importante e crescente em quest6es de teoria. 

Depois de aposentado, Radcliffe-Brown - espica<;ado pelo fato de 
o agruparem com Malinowski como "funcionalista" - resolveu contar 
por miudos a hist6ria de suas diferen<;as. Quando Malinowski chegou 
pela primeira vez a Gra-Bretanha, em 1910, mostrou a Radcliffe-Brown 
um ensaio que cscrevera sabre os aborigines australianos que continha 



urn ponto de vista durkheimiano sob~e !unc;ii? Aso.cial. Em 191~~ n~, ~eu
niiio hist6rica da Seciio H da Assoc1agao Bntamca na Australia, ttve
mos longas discusso;s sabre Antropologia, sobre as finalidades e OS me
todos da pesquisa de campo, e chegamos a urn acordo ra~oavel~ente 
completo"40• Mas depois, no final da decada de 1920, Malmowskl co
mec;ou a propagar uma teoria de "Antropologia Funcional" que trat~va 
de toda urn a oama de func;oes nao-sociais. N a decada de 1930, ele m
clinava-se cad"a vez mais a explicar fatos sociais com referencia a ne
cessidades biol6gicas ou culturalmente derivadas. "Ele tinha gradual
mente chegado a considerar que o assunto dizia respeit~ na,o, s6 as ~e.~ 
lagoes e intera<;:oes sociais dos seres humanos mas tambem a cultur? · 
Em contraste Radcliffe-Brown compartilhou sempre do ponte de v1sta 
de Durkheim' e Roscoe Pound, urn ponto de vista relacionado "nii? 
com as fungoes biol6gicas mas com as fungoes sociais, nao com ~ 'indi
viduo' bio16gico abstrato mas com 'pessoas' concretas de uma soc1edade. 

- 1 " 41 c f . t 1 Isso nao pode expressar-se em termos de cu tura . om e e1 o, e e 
escreveria mais tarde: "Como oponente sistematico do funcionalismo 
de Malinowski, posso ser chamado de antifuncionalista'~42• • 

Radcliffe-Brown admitiria por vezes que a Etnologm, ou a Psico
logia, ou a Antropologia Cultural, poderiam ser capazes de desenvolver 
seus pr6prios quadros de referenda validos para a ~na~ise de costum:_s, 
mas era cetico a esse respeito. Entretanto, a sua prmc1pal preocupagao 
era estabelecer as fronteiras da exploragao que ele considerava ser a 
mais promissora e mante-las contra todos os desafios. . 

A caracteristica predominante da obra madura de Radcliffe-Brown 
e a sua obstinagao. Expos e definiu vezes sem conta a sua vis~o da So
ciologia como uma especie de ciencia natural e, por consegumte, con
traria as reconstruc;oes conjeturais. Volvia constantemente aos mesmos 
problemas: totemismo e culto dos ancestra!s; ter~inologias .de paren
tesco relag6es avunculares e relagoes de bnncade1ra; e as leis. Mante
ve-se' fiel ao mesmo conjunto de exemplos, extraidos da Australia, da 
America do Norte e ocasionalmente da Africa do Sui, os antigos roma
nos, teutoes ou chineses. A sua forc;a residia em sua clareza, sua certez~ 
e sua dedica<;:iio. Isso o habilitou a conquistar disdpulos. 

XII 

Tao poucas pessoas estavam ~nvolvidas na Antropologia So.cial 
britanica antes da II Guerra Mund1al que podemos ser esquematlc~s 
acerca da hist6ria do periodo entre guerras sem graves distor~6es.~ 
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_9ecada de 1920 presenciou 0 desafio a abord~em hist6rica classica 
e a aceita~ao da intensiva pesquisa de campo por observac;ao partici
pante como base de uma carr~_a em Antropologia. Os anos 30 foram 
a decada de Malin_owski e da London School of Economics. Nessa epo
ca, parecia possivel que a Antropologia na Gra-Bretanha e nos Esta
dos Unidos operasse uma mudanga semelhante em combinac;ao, no 
sentido de urn enfoque sincronico. Em 1930, Boas, o principal etn6-
logo americana, escrevia: 

Se conhecessemos completamente a compos1gao biol6gica, 
geografica e cultural de uma sociedade em seu todo, e se enten
dessemos em detalhe os modes de reagir dos membros da socie
dade, como urn todo, a essas condigoes, nao necessitariamos do 
conhecimento hist6rico da origem da sociedade para compreender 
o seu comportamento . .. Urn erro da antropologia moderna, tal 
como a vejo, reside na excessiva enfase atribulda a reconstituic;a() 
hist6rica, cuja importfmcia nao deve ser minimizada, em detrimen
to de urn estudo penetrante do individuo sob a tensao da cultura 
em que vive. 

A verdadeira divisao entre as tradi 6es americana e britfmica deu
a c 1 e- rown pa Antropologia britanica aQQs 

seu retorno a O x ford en;t 1031 e a partida suhseqjjente de Malinowski 
para os Estado;;Un~~ A decada ~ 1 ~ ~~ ~~-~retanha pertenceu 1 Radcl'ffe-Brawn, ;Dxford e a urn e!Mlim2iismo ; ocjo!6gic.£J 

Nao posso deixar de especular sabre o que teria acontecido se Ma
linowski tivesse permanecido em Londres e Radcliffe-Brown nao saisse 
de Chicago; ou se ambos estivessem trabalhando na Gra-Bretanha nas 
decadas de 30 e 40. A quesUio realga a importancia nesse periodo dos 
movimentos aleat6rios de urn par de individuos entre o escasso numero 
de postos poderosos que existiam. Entretanto, existem indicac;oes de que 
mesmo na decada de 1930 a nova geragao de antrop6Iogos britanicos 
estava-se encaminhando para a Sociologia, em sua busca de quadros 
analfticos de referencia que pudessem ajuda-Ios a interpretar o rico ma-
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terial que haviam trazido do campo. Ve-se isso nas contribui!;6es de 
Fortes e Schapera para o simp6sio sabre mudan~a cultural na Africa, 
·que foram publicadas em 1938, e em algumas das monografias que fa
ram produzidas pelos discipulos de Malinowski - esporadicamente em 
We the Tikopsia (1936), de Firth, e mais sistematicamente no Hand
book of Tswana Law and Custom (1938), de Schapera, e em Law and 
Order in Polynesia ( 1934) , de Hogbin, para o qual Malinowski contri
buiu com uma veemente introdu<;;iio, reafirmando os seus prindpios fun
damentais a fim de fortalecer o leitor contra as heresias seguintes. 

Mas ate mesmo esta breve Iista inclui varios investigadores que 
tinham recebido os ensinamentos de Radcliffe-Brown em Sydney e na 
C idade do Cabo. Poucas duvidas cabem de que ele fomeceu urn gu,.A
dro d~eferencia ID!liS satisfat6rio para analise do gue Ma1inowski, 
·cmbora ambos tivessem todas as fraquezas de suas pr6prias for~as. 
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III. As decadas de 1930 e 1940 
Da fun<;ao a estrutura 

0 meu palpite e que pelo menos uma parte da diferen!;a entre a obra 
de Malinowski e a de Radcliffe-Brown poderia ser correlacionada com as 
suas pcrsonalidades. Radcliffe-Brown, em nltido contrastc com Malinowski, 
parecia estar mais distante da vida, moderna ou tribal, e sem la!;OS estreitos 
de fa milia ... Suas rela!;OCS com os homens, aincla em compara<;:ao com 
Malinowski, pareciam ser mais faceis do que com mulheres. Alem disso, 
Radcliffe-Brown tinha discipulos na verdadeira accp!;iio da palavra. Os 
alunos de Malinowski aprendiam deie, mas tambem discutiam, replicavam-lhe 
e faziam piadas a respeito dele. Ele queria lealdade (voce tinha que estar 
do seu iado) mas nao reverencia ... Radcliffe-Brown, por outro lado, reunia 
a sua volta urn grupo de jovens discipulos que !he rendiam culto. Jamais 
ouvi qualquer deles ataca-lo a socapa ou ridiculariza-lo. Hoje, alguns desses 
antrop61ogos britanicos, agora de meia-idade, parecem comungar num culto 
de ancestrall. 

l:fortense Powdermaker 

I 

Quase toda a primeira gera<;ao de estudan,tes de Antropologia na 
era funcionalista passou pelos seminaries de Malinowski. Mesmo aque
les que estavam ligados a outras universidades faziam questao de fre
qiienta-Ios. Na decada que se iniciou em 1924, essa era a unica escola 
que contava. 0 semim1rio inclu!a todos os estudantes interessados, fosse 
qual fosse o seu status, varios membros do corpo docente, visitantes 
academicos de outros departamentos e do estrangeiro (incluindo, por 
algum tempo, C. K. Ogden e Talcott Parsons) , administradores e mis
sionaries vindos das colonias em gozo de licen<;a na metr6pole e, pe-
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riodicamente, amadores confuses, alguns dos quais poderiam ate ser re
crutados para a profissao e ser despachados para realizar pesquisa de 
campo em algum lugar exotica. 

Nao havia ensino formal. Os participantes do seminario espera
vam ser estimulados mais pela discussao do que par contribui<;:6es for
mais; e, sobretudo, pelas interven<;:6es de Malinowski. Quando os pri
meiros estudantes partiram para o trabalho de campo e voltaram, o· 
acervo de material disponfvel aumentou e as no<;:6es teoricas foram dis
secadas, questionadas, justificadas e, ocasionalmente, abandonadas, em
bora raras vezes pelo proprio Malinowski. Todas as monografias mais 
importantes do periodo revelam o cunho dessas discuss6es. Talvez tanto 
quanta suas ideias, a personalidade de Malinowski impunha-se: arro
gante, entusiastica, irreverente. 

A nova Antropologia, estabelecida par urn polones na London 
School of Economics, onde os convencionalismos academicos eram igno
rados, atraiu uma cole~ao incomum de estudantes. Os estrangeiros pre
dominavam e em sua grande maioria eram especialistas em outras areas 
que freqtientavam os seminaries ja como scholars razoavelmente madu
ros. Seus antecedentes cram diversos mas constitufam urn pequeno grupo 
e formavam urn quadro profissional extremamente coeso. Em 1939, ha
via apenas uns vinte antropologos sociais profissionais, no sentido mo
derno, em toda a Comunidade Britanica, e maier parte deles estudara 
par algum tempo com Malinowski. Essas caracterfsticas da profissao sao 
significativas, porque facilitaram a troca de ideias e as mudan<;:as ajus
tadas para novas pontes de vista. 

A americana Hortense Powdermaker, uma organizadora sindicalis
ta, chegou a L.S.E. em 1925. Escreveu ela: 

Durante o meu primeiro ana na L.S.E., s6 havia tres estu
dantes graduados cursando Antropologia. Os dais primeiros fa
ram E. E. Evans-Pritchard e Raymond Firth. Isaac Schapera veio 
no segundo ana e logo se nos juntaram Audrey Richards, Edit-h 
Clarke, o falecido Jack Driberg, Camilla Wedgwood, Gordon e· 
Elizabeth Brown. Fortes vinculos pessoais se desenvolveram entre 
nos e com Malinowski; era uma especie de famflia com as ambi
valencias habituais. 0 ambiente era na mais pura tradi<;:ao euro
peia: urn mestre e seus alunos, alguns de acordo e outros em 
oposi<;:ao2• 

Dos tres homens, Evans-Pritch ard era o unico britanico nato. Firth 
era neozelandes e Schapera o primeiro de uma extensa linha de recrutns 
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:sul-africanos, muitos deles judeus. Fora urn dos estudantes de Radcliffe
Brown na Cidade do Cabo e, quando concluiu sua licenciatura, Radclif
fe-Brown aconselhou-o entre prosseguir seus estudos em Londres com 
Malinowski ou nos Estados Unidos com Lowie. Ele considerava-os, 
nessa epoca, os (micas dais outros homens no mundo que eram com
petentes para treinar antropologos sociais. 

A elevada propor~ao de mulheres entre os primeiros estudantes de 
Malinowski e digna de nota; a semelhan<;:a dos estrangeiros, elas tam
bern constituiam urn grupo a margem, atrafdo para essa nova area. Mui
tas delas tornaram-se antrop61ogas profissionais, e Audrey Richards, 
uma cientista natural, oriunda de Cambridge, logo se tornou uma figura 
de destaque. 

0 primeiro grupo organizado gra<;:as a uma subvengao para fins de 
pesquisa foi a equipe inicial de bolsistas da Funda<;:ao Rockefeller que 
trabalhou no recem-criado International African Institute. Dele faziam 
parte Fortes, Nadel e Hofstra, que se juntaram ao seminario de Mali
nowski no infcio da decada de 1930 e a quem ele apelidou coletiva
mente de "as Man::larins". Fortes - .outre judeu sul-africano - ja 
possuia urn doutorado em Psicologia e trabalhara par alguns anos numa 
clinica de orientagao infantil da Zona Leste de Londres. Nadel, entre
tanto, tinha a formagao mais romantica. Aos 30 anos de idade ja era 
·doutor em Psicologia e Filosofia pela Universidade de Viena, alem de 
ser urn musico exlmio. Publicara estudos sabre a filosofia da musica, 
incluindo urn livre sabre tipologia musical e uma biografia de ·Busoni. 
Produzira tambem programas de musica exotica para a Radio Viena e 
·excursionara pela Tchecoslovaquia com a sua propria companhia de 
o6pera3• 

Existe urn perceptive! hiato de gerag6es entre esses estudantes, que 
freqiientaram os seminaries durante a decada malinowskiana inicial, e 
aqueles que foram para a L.S.E. durante OS ultimos anos do seu regime. 
0 primeiro grupo de estudantes era todo de especialistas em outros cam
pos que se haviam convertido a Antropologia (com exce~ao de Scha
pera) . 0 grupo seguinte come<;:ou mais mo<;:o, em geral, e inclufa uma 
vasta parcela dos que ja haviam estudado Antropologia ao nivel de 
gradua<;:ao. Alguns vieram da Africa do Sui, onde Schapera e Winifred 
Hoernle pregavam o novo evangelho. Em 1930, apos regressar a Africa 
do Sui, Schapera substituiu a Sra. Hoernle durante urn ana na Univer
sidade do Witwatersrand, em Johannesburg. A sua primeira turma in
cluiu Max Gluckman, Ellen Hellman, Eileen (Jersen) Krige e Hilda 
(Beemer) Kuper. Todos eles se tornaram antropologos profissionais e, 
com exce~ao de Eileen Krige, todos prosseguiram seus estudos em Lon
dres com Malinowski. Houve uma migra<;:ao semelhante da Austnllia, 
depois que Radcliffe-Brown estabeleceu o Departamento de Antropolo
gia em Sydney. Estudantes comegaram chegando para os seminaries de 
Malinowski, provenientes da Australia e Nova Zelandia, incluindo Hog
bin, Hart, Piddington, Kaberry e Stanner. 
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\A supremacia de Malinowski durou aproximadamente de 1924 a 
1938. Foi superada par urn movimento socio16gico liderado por Rad
cliffe-Brown. A mudanc.;a e evidente nas monografias do periodo. Ha 
urn perf@do de estudos "funcionalistas" na decada de 1930; depois urn 
perlodo de transi~ao; e, depgis de 1940, registrou-se uma onda de estu
dos neo-radcliffe-brownianos) Houve urn hi a to entre o surgimento de 
urn novo consenso te6rico e a sua divulga~ao publica em monografias. 
Isso foi inevitavel, dado o tempo que transcorre entre a partida de urn 
etn6grafo para o campo e a publica~ao de seu livro. Ocorre, portanto, 
uma certa sobreposic;;ao mas as fases que distingui podem, no entanto, 
ser identificadas com alguma precisao. 
~rna segunda mudanc;;a nesse perfodo niio foi inteiramente o resul

tado de iniciativas no interior da profissao. Refiro-me ao movimento de 
transferencia do Pacffico para a Africa. Os antrop61ogos come~avam 
agora a estudar sociedades em grande escala, que era freqi.ientemente 
diffcil demarcar em termos geograficos e possufam complexas institui
~oes poHticas. Esses novas interesses iriam exercer uma nftida influencia 
sabre os desenvolvimentos te6ricos, sobretudo depois da publicac;;ao de 
African Political Systems em 1940: 

Mas subjacente em tudo isso-'permanecia a enfase malinowskiana 
no trabalho de campo por observac;;ao participante, que se tornou o 
timbre distintivo da Antropologia Social britanica. As regras eram cla
ras: ( 1) passar pelo menos urn ano, de preferencia dois, no campo; 
(2) trabalhar inteiramente no vernaculo o rnais cedo possivel; (3) vi
ver apartado dos outros europeus e, em certa rnedida, como membra 
da comunidade aue esta sendo estudada; e, sobretudo, ( 4) o antrop6-
logo tern que fa~er uma transferencia psicol6gica: "eles" tern que se 
tornar "n6s". f: clara, nern todos respeitaram todas as regras. Com 
efeito, e hoje evidente que nero o proprio Malinowski lhes obedeceu 
integralmente. Contudo, como Hortense Powdermaker observou recen
ternente, as diretrizes por ele estabeleddas para os seus estudantes re
presentavam urn ideal: 
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Os seus estudantes, como os seguidores e os recem-converti
dos em geral, podem ter respeitado os prindpios do mito mais do 
que o xamii que lhos outorgou. Eu sempre lhe fui grata por isso. 
Todos n6s fomos mais bern sucedidos, provavelmente, por causa 
do mito do que terfamos sido sem ele4• 

III 

As monografias da decada de 30 a que usualmente chamamos "fun
cionalistas" poderiam ser qualificadas com maior precisiio de rnalinows
kianas. Elas refletem os seus interesses, mesmo quando os autores di
vergiam dele em determinados pontos. Ocupam-se da vida familiar, das 
atividades economicas e da magia. Nao se interessavam particularmente 
pelos sistemas de parentesco, polftica ou religiiio. 0 exemplo de Mali
nowski tambem impregnava a apresentac;;ao. Os autores incluiam fre
qiientemente uma biografia tfpica - urn desenvolvimento da obsoleta 
apresentac;;ao generica da "hist6ria da vida" - e isso ajudava-os a in
tegrar seu material descritivo de urn modo coerente mas niio-estrutural. 
As monografias deslocaram-se desde uma determinada institui~ao, ao 
Longo de toda a gama da cultura, para atingir a integrac;;ao tematica, 
quando nao maior coerencia analitica. Era geralmente realc;;ada a rna 
conduta individual e apresentava-se ao leitor certos personagens, ofere
cendo-se-lhe descric;;oes evocativas para dar vida a cultura. 

As monografias mais conhecidas desse genera sao: We the Tikopia 
(1936), de Firth, Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia (1939), 
de Richards, e Married Life in an African Tribe (1940) , de Schapera. 
Sorcerers of Dobu, de Fortune, publicado em 1932, trata da regiao et
nognifica que Malino~ski f izera sua e, embora nao possa ser considera
do no sentido usual urn discfpulo de Malinowski, esse livro e urn born 
exemplo do genera de trabalhos que os seus estudantes estavam es
~revendo . 

Estudos desse genera continuararn aparecendo na decada de 1940, 
sobretudo nos pastas avanc;;ados do mundo antropol6gico. Alguns an
trop6logos britanicos publicavam trabalhos de uma especie diferente. Por 
exemplo, o Handbook of Tswana Law and Custom, de Schapera, apa
receu em 1938, antes de seu estudo malinowskiano da vida de familia, 
e era urn estudo constitucional do genera que se tornaria familiar na 
decada seguinte. Nao obstante, esses estudos malinowskianos pertencem 
a decada de 30 e sao tfpicos do trabalho que estava sendo realizado na 
Gra-Bretanha nessa epoca. 

We the Tikopia e Married L ife in an African Tribe ocupavam-se 
primordialmente da famllia. Tal como Malinowski em Sexual Life of 
Savages, os seus autores apresentaram a famllia em termos de suas "fun
~oes", principalmente a procriac;;ao e a socializa<;ao, e partiram delas 
para as implicac;;oes desses processes quanta a outros aspectos da situa
<;:ao social. A macic;;a descri<;:ao dos Bembas, de Audrey Richards, tratou 
a economia em termos da simples e inevitavel fun<;:ao de prover a ali
menta<;:ao. Sao livros extensos e discursivos, e nao tardariam em parecer 
antiquados e indisciplinados em sua forma e estilo. We the Tikopia chega 
perto das 600 paginas e, como nao tern urn quadro de referenda te6rico 
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de muita nem de pouca substancia, 0 leitor quase e tentado a perguntar 
por que o autor resolveu parar onde parou. Os autores nao sintetizavam. 
Os principios de organiza<;ao social eram mostrados imanentes em ativi
dades concretas e nao como sistemas que pudessem ser compreendidos 
eii?- seu todo. Nao M qualquer no~ao de urn sistema de parentesco nessas. 
P:Imeiras m~nografias de Firth e Schapera, nem se oferece qualquer no
<;ao ..sJe urn SIStema economico no Iivro de Richards. 
, . \_,Os pontos fracos foram reconhecidos. Firth escreveu acerca dos. 
ultu~os anos da decada de 30: "0 problema basi co suscitado pela teoria 
funcwnal de Antropologia em sua forma menos refinada se tOdas as 
co_is~s estao relacionadas com tadas as demais cojsas onde para a des
cns:ao? estava bern presente no espirito dos autores do periodo"s. 
De fa~o, o pr_o?Iema era este: Como distinguir a relevancia analitica~a 
conexao empmca~ 

- 0 que estav1 faltando era uma teoria que especificasse o que era 
relevante e o que era periferico para a resoluc;ao de urn determinado 
pro?Iema, ou ~a~a a COIJ?-preensao de urn evento. Por exemplo, Firth 
dedtcou sete pagmas fascmantes, em We the Tikopia, a tern as sexuais 
em conversa<_;ao, humor e est6rias (alem de uma se<;ao extremamente 
valiosa sabre indecencia). Uma das est6rias tikopianas par ele narradas 
era de uma mulher que atraiu o penis de seu marido para fora de casa 
e o jogou na agua. Ela recolhia-o sempre que desejava satisfa<;ao sexual 
mas, certo dia, o filho deles apareceu na praia, confundiu o penis com 
uma Iesma-do-mar e matou-o com uma flechada certeira. Ora, esta est6-
ria do Edipo tikopiano pode ser relevante para toda a sorte de proble
mas te6ricos mas s6 foi incluida porque tratava de casais e sexo estando 
~or isso ~elacionada com o tern a ( e presumivelmente porque er~ recrea
ttva em Sl ~.esma) .. Nao foi associada a uma questao predominante mas, 
pel.o c?ntrano, suscttou urn pequeno e irrelevante problema - algo que 
tena stdo melhor tratado num ensaio separado. Assim como as descri<;oes 
expuseram de maneira destacada esses pequenos problemas desconexos, 
qu~ deram as monografias urn conteudo te6rico espurio, tambem o ma
tenal se pr~stou a moraliza~ao, na ausencia de uma preocupa<;ao te6rica 
global. Asstm, Schapera deu urn prop6sito as suas descri<;oes quando 
mostrou que barafunda os missionarios estavam criando ao interferir 
com a moralidade Tswana tradicional, e Richards demonstrou que os 
Be~bas nao eram indolentes, como os colonialistas pensavam, mas sub
nutndos. 

0 esauisador d c 
seleCao estava consciente da auseocia de.J1teis arienta~Oes te6ricas. ssa 
era a questao central na Antropologia do final da decada de 1930. Em 
1937, Radcliffe-Brown estava expondo seus pontos de vista em Chicago, 
mas o valor da op<;ao sociol6gica ainda tinha aue ser demonstrado numa 
analise s6cio-antropol6gica do material que os pesquisadores de campo 
estavam trazendo para casa. Os trabalhos experimentais desse perfodo 
nao eram exclusivamente sociol6gicos ew seus interesses mas em sua 
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enfase nos quadros de referenda para fins de teoriza<;ao possufam uma 
tonica acentuadamente estrutural. Em 1936, Bateson publicou Naven. 
Em 1937 apareceu o primeiro Iivro de Evans-Pritchard, Witchcraft, Ora• 
cles and Magic among the Azande, e os discipulos de Radcliffe-Brown 
em Chicago publicaram uma coletfmea de ensaios, Social Anthropology 
of North American Tribes; nesse mesmo ano era editado o estudo de 
Warner sobre os Mumgin australianos. A Black Civilization. Os estudos. 
de Chicago forneceram a demonstra<;ao dos metodos de Radcliffe-Brown 
que faltara ate entao, e tiveram sua influencia na Gra-Bretanha. Os outros 
dois Iivros talvez sejam mais originais, representando rea<;6es espontaneas. 
aos problemas de analise. 

IV 

Bateson era urn cientista natural de Cambridge; relatou ele que "o 
Dr. Raddon foi o primeiro a fazer de mim urn antrop6Iogo, dizendo-me 
num trem entre Cambridge e King's Lynn que me instruiria e me envia
ria a Nova Guine"0• Mas Haddon (e Marett, em Oxford) tinha adquirido 
o Mbito de enviar seus alunos a serem treinados por Malinowski para 
trabalho de campo. Bateson achou inaceitavelmente ambigua a no<;ao de 
fun<;ao de Malinowski, mas vislumbrou as possibilidades oferecidas pela 
sua teoria adaptativa de cultura. Escreveu ele: "Esse metodo de aborda
gem e provavelmente correto, e sua investiga<;ao cuidadosa podeni re
sultar num sistema coerente de antropologia, aliado aos sistemas de eco
nomia baseados no 'homem calculador' "7• Foi nessa direc;ao que F irth 
desenvolveu depois a teoria. Bateson tambem recebeu a influencia de 
Radcliffe-Brown e o mestre aceitou os seus pontos de vista em tal me
dida <!Ue colocaria usualmente a questao da rela<;ao entre cultura e forma 
estrutural dentro do quadro de referenda da analise de Bateson em 
Naven. 

...... Naven abria com o problema de sele<;ao e abstra<;ao. 0 Capitulo 1 
come<;a assim: 

Se fosse possfvel apresentar adequadamente a totalidade de 
uma cultura, sublinhando cada urn de seus aspectos tal como se 
observam na propria cultura, nenhum pormenor pareceria bizarro~ 
ou estranho, ou arbitrario, aos olhos do leitor mas, pelo contrario, 
todos pareceriam naturais e razoaveis, tal como o sao para os na
tivos que viveram toda a vida dentro dessa cultura8

• 



Mas isso nao era uma solu~ao pratica. Malinowski e Doughty po
deriam aborda-la com seus metodos diferentes mas era ineyitavel cert~ 
abstra~ao, de urn genera ou outro. Entretanto, nao se ??dia consentir 

· que a sere~ao e abstra~ao empobrecessem a interpreta~ao.lO antrop6logo 
deve transmitir em propon;oes adequadas nao s6 os fatores estruturais 
mas tambem a tonica emocional da vida, aquila a que Bateson chamou 
o "ethos". Naven foi urn experimento sobre metodos de analise - "e 
uma tentativa de sintese, urn estudo dos varios modos como os dados 
podem ser concatenados, e a concatenac;ao dos dados e o que eu enten
<io por 'explicac;ao"'9) 

Bateson distinguiu entre estrutura na acepc;ao de Radcliffe-Brown, 
significando urn padrao de relagoes entre pessoas, e aquila a que chamou 
estrutura: cultural, ou seja, as rela oes entre as remissas de uma cul
tura que formam urn esquema 16gico c~ente. avia tambem urn ter
ceiro sistema, de rela~oesentre as necessidades emocionais dos individuos 
e os detalhes do comportamento cultural, e entre essas e as enfases emo
cionais da cultura como urn todo. Os tres ~adros de referenda podiam 
~ deviam ser usados para organizar OS dado~Mas, a medida que Bate~on 
1a desenvolvendo a sua tese, acabou por se aperceber de que os vanos 
conceitos analiticos nao eram, de algum modo, inerentes aos dados ob
servados, como Malinowski e Radcliffe-Brown eram propensos a crer. 
Trata-se "meramente de r6tulos para pontos de vista adotados ou pelo 
cientista ou pelo nativo". Como ele escreveu mais tarde: 

0 climax final do livro e a descoberta, descrita no epilogo -
e realizada apenas alguns dias antes do livro ir para o prelo -
daquilo que hoje parece urn truismo: que ethos, eidos, sociologia, 
economia, estrutura social, estrutura cultural e todas as outras pa
lavras desse genero referem-se unicamente aos modos como os 
Cientistas reunem as pec;as do quebra-cabe<;a10• 

0 problema em torno do qual Bateson efetuou seus experimentos 
foi criado par uma bizarra cerim6nia da Nova Guine, chamada naven, 
a qual era montada de tempos em tempos para o filho de uma irma 
que tivesse feito algo digno de louvor. A cerimonia envolvia transvestis
mo e outras inversoes impressionantes do comportamento normal. Por 
exemplo, o irmao da mae da pessoa que esta sendo homenageada vestia 
gotescos trajes feminines, oferecia as nadegas ao filho de sua irma e 
representava o papel feminino num fantastico simile da copula com a 
esposa. Era esse o tipo classico de problema antropol6gico - urn ritual 
aparentemente absurdo que impunha a formula~ao da pergunta: Que 
sentido existe nisso? A "explica~ao" de Bateson envolvia a adu~ao de 
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dados provenientes de tres dimensoes: relac;oes socra1s, pressupostos 
culturais e conteudo emocional. Cada urn desses conjuntos de dados 
possula comprovadamente urn nexo - urn sentido sociologico, !6gico e 
psicol6gico, respectivamente; e cada elemento dessa cerimonia foi disse
.cado e enquadrado em cada uma dessas perspectivas. 

A analise foi muito sugestiva e continha numerosas ideias fecundas, 
tais como a nosao de "cismogenese", que consiste basicamente na regra 
de que as oposi<;oes, uma vez iniciadas, sao continua e dialeticamente 
intensificadas. 0 proprio Bateson desenvolveria mais tarde essa icteia 
em sua teoria do "duplo vinculo" para explicar a genese da esquizofre
nia, teoria essa que veio a ser adotada por R. D . Laing. Reapareceu nu
ma forma ligeiramente diferente, dentro da Antropologia, na analise de 
Evans-Pritchard da inimizade entre os Nuer, e na analise do conflito 
realizada por Gluckman. 

Entretanto, o livro de Bateson nao "vingou" entre os antrop6Iogos. 
Talvez isso fosse devido em parte ao fato de ele estar isolado do princi
pal grupo profissional, primeiro em Can;bridge e, mais tarde, nos Es
tados Unidos. Mas, de uma forma ainda mais fundamental, ele nao con
venceu porque a sua base empirica era discutivel. Bateson admitiu fran
camente a fraqueza etnografica de Naven: 

f: clara que contribui pouco para o nosso acervo de fatos an
tropol6gicos e a informac;ao sabre a cultura Iatmul que usei nos 
varios capitulos nao faz mais do que ilustrar OS meus metodos. 
Mesmo para fins ilustrativos, o meu suprimento de fatos e escasso, 
e certam-ente nao posso reivindicar que os meus fatos demonstraram 
a verdade de qualquer teoria11• 

Isso era demais para os empiristas britanicos. 

v 

Tal como Naven, o livro de Evans-Pritchard intitulado Witchcraft, 
Oracles and Magic among the Azande foi uma tentativa de dar nexo ao 
biZaiTO; mas onde Bateson dissecava cada aspecto da institui~ao por ele 

estudada, como urn Malinowski mais sistematico e analftico, Evans-Prit-
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<:hard s6 se interessava pelo conjunto de premissas da cultura, por aquilo 
a que Bateson chamou a "eidos". 0 seu problema era de racionalidade: 
"0 pensamento Zande e Uio diferente do nosso que s6 poderemos des
crever sua fala e a~oes sem as compreender, ou e essencialmente como 
o nosso proprio pensamento, embora expresso num idioma a que nao 
estamos acostumados?"12 

Este tipo de perguntas tinha sido o pao nosso de cada dia dos 
antrop6logos durante uma geragao. Malinowski desenvolvera uma teoria 
do COIDpOrtamento magico, na qual afirmou que OS atOS mfsticos fazem 
sentido de urn modo muito semelhante ao dos procedimentos tecnicos 
mais cotidianos; sao tentativas para modelar o futuro, para enfrentar os 
acidentes imprevistos capazes de arruinar a planta~ao mais cuidadosa
mente tratada, para mitigar a ansiedade do homem que fez tudo o que 
podia, da mancira usual, para garantir o exito de urn empreendimento, 
mas, apesar disso, sabe muito bern que 0 exito e problematico e incerto. 
Entretanto, as cren~as em feiti~aria criavam urn problema especial. Como 
observou Evans-Pritchard, nao e facil encontrar paralelos evidentes em 
nossa cultura, de modo que nao somos tentados a explicar o ins6Iito, 
talvez enganadoramente, em termos de uma pnitica aparentada aquela 
que nos e familiar. 

Apenas Fortune publicara anteriormente uma monografia sobre as 
cren~as de bruxaria e feiti~aria com base num estudo profissional de 
campo. Foi Sorcerers of Dobu, publicado em 1932. Em Dobu, tal como 
entre os Azande, "a morte e causada por atos de bruxaria, feiti~o, en
venenamento"13. Os dobuanos acreditam que as agressoes misticas sao 
motivadas por ciume: 

0 ciume de posse e a tonica da cultura. N a organiza~ao social, 
esse ciume assenta num conflito entre os grupos de parentesco e 
os grupos conjugais. No cultivo da terra, esse ciume verifica-se 
entre OS agricultores. Toda a doenc;a e morte e atribui'da ao ciume 
e provoca recrimina~iio14. 

Descobriu-se depois que motivos semelhantes de ciume, associados 
a rela~oes sociais tensas, constituem uma caracteri'stica das acusa~oes de 
feitic;aria e bruxaria em numerosas sociedades. Contudo, Evans-Pritchard 
concentrou-se num outro aspecto do problema, simultaneamente mais 
especffico e mais generico, a saber: Como podem seres racionais acre
¢itar realmente em tal especie de coisas? 

Witchcraft, Oracles and Magic analisou quatro complexos de cren
c;a e nc;ao misticas entre os Zande do Sudao, envolvendo bruxaria, pajcs, 
on1culos e magia. Essas cren~as esUio mutuamente relacionadas o cons-
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tituem urn sistema unico, abrangente e que se sustenta a si mesmo. Na 
c<;>n~ep~ao de Evans-Pritchard, eram modos mi'sticos de cren~a e a~ao, 
dtstmtos dos modos empiricos, porque dependem de suposi~oes objeti
vamente falsas acerca da existencia de certos fenomenos sobrenaturais. 

Entre os Zande, acredita-se que os bruxos herdam a feiti~aria, que 
esta e uma. substancia fisica encontrada em seus corpos e identificada, 
se necessano, por exame post mortem. Entretanto, nao se pode ter a 
certeza de quem e ou nao e bruxo. A bruxaria pode ser latente e estar 
adormecida. f: passive! ate ser-se bruxo inconscientemente. Aiem d~ 
possuir essa substancia material de bruxaria, o bruxo esta associado a 
certos ~amiliares e a certas pniticas de mau agoura e, inclusive, de na
tureza mumana. 0 poder de fazer mal atraves do bruxo nao pode ser 
manobrado a distancia, pelo que os bruxos somente sao procurados entre 
os vizinhos. Tampouco se acredita que eles sejam superiores ou inferiores 
politicos. 

Evans-Pritchard argumentou que o ponto principal acerca da cren~a 
nesses agentes mfsticos do mal reside no fato de ela fomecer, ao mesmo 
tempo, uma explicac;ao para infortunios e urn meio de combate-los. Qual
quer desgra~a pode estar relacionada com a bruxaria e urn infortunio 
realmente serio em geral esta. Isto nao significa que OS Zande despre
zem as causas ffsicas proximas. Urn corte no pe causa uma ferida mas 
e.sta s6. se inflar;n~ni, apesar de todos os cuidados de limpeza, se a ~essoa 
hver stdo enfetti~ada. Como Evans-Pritchard escreveria mais tarde: 

A primeira vista, parece absurdo sustentar que, se as termites 
corroeram as estacas de suporte de urn celeiro e este desmorona, 
matando urn homem que estava sentado a sua sombra, isso e urn 
ato de bruxaria; mas os Azande nao supoem, como n6s nao admi
tirfamos, que a queda do celeiro nao foi a causa imediata da 
morte. 0 que eles dizem e que a constru~ao nao teria desmorona
do num momenta determinado, quando urn certo homem esta sen
tado debaixo dela, a menos oue esse homem tivesse sido embruxa
do. Por que nao desmoronarfa num momenta diferente, ou quando 
urn outro homem estava sentado a sua sombra? f: facil explicar 
a que?a do celeiro. Ela foi provocada pelas termites e pelo peso 
do m1lho nele armazenado. Tambem e facil explicar por que o 
homem estava debaixo dele. Aproveitava a sua sombra para es
capar ao calor do dia. Mas por que razao essas duas cadeias de 
eventos haviam de coincidir num certo ponto do espa~o e do tem
po, nem antes do homem se acolher a sombra do celeiro nem de
pais? Nos dizemos que a coincidencia foi obra do acaso. Os Azan
de explicam-na pela bruxaria. Foi a conjuga~ao de bruxaria e ce
lciro que redundou n a morte do hcmcm1G. 
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Nao se pode combater o acaso, mas ~s bruxos sa? vt~lncraveis .a 
certas especies de a<;6es neutraliza~oras. Ass1~? .a bruxana nao s6 exph
ca 0 infortunio mas fornece tambem a posstbtl!dade de reparai!fao. Em 
primeiro Iugar, "ela e uma funi!fao do infortunio ~· sem scgund.o Iugar, 
uma fun\.;ao de rela<;6es pessoais"16• "A bruxaria ~e a causa s.octalmente 
relevante, por ser a unica que permite a interven<;ao e determma o com
portamento social"17• Tal como ocorre entre os dobuanos, ~.n~a. pessoa 
procura 0 agente de suas pr6prias desgra<;~s entre os seus n~tmtgos . . 0 
bruxo emprega urn meio ilegitimo para sat1~fazer urn r~s~e~tlmento m
justificado. "Todo o infortunio supoe bruxana e toda a Immtzade sugere 
o seu autor"18• • 

Tendo sofrido uma desgra<;a, a pessoa consulta urn paJe, o qu~l 
descobre o bruxedo - freqlientemente com a orientai!fao invol~ntana 
do sofredor. Os pajes sao pessoas comuns que possuem o conhecimento 
especial de certos feiti9os e mezinha~, e nao sao vistas cot?o al~uem c~m
pletamente idoneo e digno de confJani!fa. 0 Zande conf1a mat.s ~a:ticu
larmente nos oraculos, que sao muitas vezes contr~lados yelos mdtviduos 
politicamente poderosos. 0 mais importa~te deles e o orac~lo do veneno. 
Urn veneno especial (normalmente obttdo no Congo) e dado. a uma 
galinha. E.-lhe dirigida entao uma pergunta, a qual e respond1d~ pela 
vida ou morte da galinha. Os principes sao os detentores dos ma1s po
derosos on:lculos de veneno, sendo normalmente consultadc:s em casos 
que envolvam bruxos - e esses quase bruxos que sa~ ?s adulter?s: 

Os oraculos tambem sao usados para regular atJV!dades cotldtanas, 
tal como os romanos confiavam nos augures. Evans-Pritchard relata o 
seguinte: 

Sempre conservei urn suprimento de veneno para uso caseiro 
e dos vizinhos e resolviamos os nossos assuntos de acordo com as 
decis6es dos ~raculos. Posso dizer que achava isso urn modo t ao 
satisfat6rio quanta qualquer outro de dirigir a minha casa e os 
meus assuntos, pois e o unico modo de vida que eles entendem e 
fornece OS unicos argumentos pelos quais sao inteiramente conven
cidos e silenciados19

• 

Ha finalmente a magia, que pode ser usada para c~r~r ou em atos 
de vingan\;a. Evans-Pritchard nao acreditava que os remedJOs Zande fos
sem em geral eficazes. Em sua maioria eram meios magicos de combater 
a causa mistica de alguns achaques flsicos. Alem de curar~ pode-se us~r 
tambem a magia vingativa para descobrir o bruxo e mata-lo. A magta 
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de vingdnc;a e agressiva mas s6 pode matar malfeitores e, par conseguinte, 
e urn tipo justo e born de magia. 

Tambem existe a magia malevola, que pode ser usada para causar 
dana aqueles que nao nos fizeram mal algum; e OS Zande acreditam 
que o seu usa esta restringido aos "feiticeiros". Aos olhos dos Zande, a 
diferen<;a entre feiticeiro e bruxo e que urn utiliza mezinhas e o outro 
tem urn poder inato de fazer mal a outrem. Nao e uma distin<;ao vital. 
"Ambos sao inimigos dos homens e OS Azande classificam-nos juntos. 
Feiti<;aria e bruxaria opoe-se a boa magia e sao par esta combatidas"20

• 

Como a maioria das desgrac;as sao atribuidas a feiti9aria, Evans-Pritchard 
argumentou, um tanto fragilmente, que "o conceito de feitigaria parece 
ser redundarite, urn fato que requer explica<;ao hist6rica"21. 

Feiti<;aria, pajes, oraculos e magia sao elementos que se interligam 
num unico processo. Escreveu Evans-Pritchard: 

Assim, a morte evoca a no<;ao de feiti<;aria; os oraculos con
sultados para determinar o curso da vingarwa; a magia e feita para 
concretiza-la; e, concluida a sua tarefa magica, 0 feiti<;o e des
truido22. 

0 livro foi escrito como se dirigido a um cetico que Evans-Pritchard 
esta tentando persuadir de que essas crenc;as sao, de algum modo, raza<i
veis, de oue possuem uma base racional. Em primeiro lugar, Evans
Pritchard descreveu com que facilidade ele mesmo adotou esses modos 
de pensar e agir. Depois, sublinhou que eles nao sao articulados in abs
tracto, mas, pelo contrario, s6 se lhes recorre gradativamente, em situa
c;6es espedficas. Portanto, os Zande podem ignorar algumas incoerencias. 
Mas o seu argumento mais poderoso, repetido extensamente e de varias 
maneiras, foi que, dada a premissa inicial de que o dano pode ser cau
sado por agentes misticos e a noc;ao basica de que o azar adotou a forma 
de uma pessoa, de urn malfeitor, entao as restantes cren<;as sao uma 
decorrencia bastante 16gica. Alem disso, sao constantemente refor<;adas 
pela experiencia. Os oraculos confirmam isso. A magia de vingan<;a e 
realizada. Morre alguem nas vizinhan<;as e o oraculo confirma que era 
urn bruxo (ou bruxa). 

Evans-Pritchard tambem indagou constantemente se havia ou nao 
incredulos entre os Zande; se havia ou nao contradi<;6es e incoerencias 
que os for<;assem a reconhecer o absurdo de suas suposi<;6es. Par exem
plo, ele assinalou que os oraculos eram ocasionalmente interrogados 
duas vezes sabre o mesmo assunto e davam respostas inconsistentes. 
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Neste caso, o Zande explica que o oniculo sofreu a interferencia de al
gum outro poder mistico. Portanto, o fracasso vern realmente refor<;ar .a 
cren<;a deles em todo o complexo de suposi<;oes. Ate mesmo os expen
mentos sao possiveis dentro do quadro de referenda mistico. Um Zande 
pode testar urn oniculo propondo-lhe um problema ridiculo: 

Oraculo do veneno, diz a galinha que eu vou trazer o sol. Se 
eu o trouxer, mata a galinha. Se hoje se juntar uma grande mul
tidao para ver o sol no centro da minha casa; se eu puser o sol 
no chao e as pessoas se sentarem nele, mata a galinha. ~e isto for 
mentira, se eu nao trouxer para aqui o sol, poupa a v1da da ga· 
linha23

• 

Se o teste falha, eles recorrem simplesmente a urn outro oraculo. 
Os Zande concordarao facilmente em que alguns pajes sao charlataes e 
que alguns oraculos podem ser- e sao - manip~lad?s: Mas isso n.ao 
perturba mais as suas cren<;as gerais do que o nosso cet1c1smo a respelto 
de oue certos medicos ou determinados remedies podem abalar a nossa 
fe ria Medicina. 

Portanto, Evans-Pritchard concluiu: 

Espero ter persuadido o leiter de uma coJsa, a sabe~, a co.n
sistencia intelectual das no<;oes Zande. Elas so parecem mconsts
tentes auando alinhadas como objetos inanimados nas prateleiras 
de urn museu. Quando vemos como urn indiv1duo as usa, podemos 
dizer oue elas sao mlsticas mas nao podemos afirmar que o uso 
que el~ faz dessas noc;6es e il6gico au mesmo incondicional: N.ao 
tive dificuldade alguma em usar as no<;oes Zande como os propnos 
Azande as usam. Uma vez aprendido o idioma o resto e facil, pais 
na Zandelfmdia as ideias rnlsticas sucedem-se tao sensatamente 
quanta uma ideia ditada pelo senso comum se segue a outras em 
nossa pr6pria sociedade24

• 

Mas a monoorafia tambem tinha uma finalidade mais combativa. 
Evans-Pritchard c~nsiderou-a em parte, urn desafio a Malinowski e um 
exemplo do tipo de argumentac;ao abstrata que. o antrop6Iogo devia ter 
como objetivo desenvolver. Na Introduc;ao do hvro escreveu cle : 
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Se a!guem alegar que, ao exambar a magia, realizei urn~ ' 
abstrac;ao parcial das at1v1dades com ~e eta esta associada, res
ponderei que estou tratando apenasde algumas de suas rela<;oeS: 

-se!ia -grotesco oescrever av faaeconomica Zande num livro sobre 
a magia, os oniculos e a bruxaria Zande, vista que a agricultu
ra, a ca<;a e a coleta nao sao func;oes dessas cren<;as e ritos, mas 
as crenc;as e os ritos sao fun)OCS da agricultura, ca<;a e coleta25• 

' 

Isto e uma alusao direta ao pendor de Malinowski para relacio
nar a magia com todas as atividades a que ela estava associada, e ao 
seu dogma de que nao se pode entender urn costume se nao forem des
critas todas as suas concomitantes. Alem disso, ele usou intencional
mente nesse trecho a palavra "func;ao" no sentido matematico de algu
ma coisa ser "fun<;ao de" uma outra, e nao no sentido utilitario de 
Malinowski. 

Nao obstante, o livro refletiu em muitos aspectos as ~ 
Malinowski e ate uma ortodoxia anterior. 0 problema da raciona~ 
era o problema de Tylor, Frazer e Levy-Bruhl; e o enfoque institucio
_nal foi tipicamente malinowskiano, embora 0 metodo de abstra<;ao nao 
9 fosse. Acresce ainda que no amago do livro esta a oposi<;ao entre 
£r~n<;as e atividades misticas e empiricas - uma oposi<;ao que Evans
~ntchard tomou de Frazer e Malinowski. Ele mostrou que os Zande 
nao realizam esse contraste e acreditam que as for<;as misticas operam 
de um modo analogo as for~as fisicas; mas isso nao 0 impediu de con
servar essa oposic;ao de categorias em sua analise. Tal fato enfraqueceu a 
sua critica a teoria da magia de Malinowski. Escreveu ele, por exemplo: 

. .. s6 entenderemos a magia Zande e as diferen<;as entre o com
portamento ritual e o comportamento empirico nas vidas dos 
Azande se compreendermos que a sua principal finalidade e com
bater outros poderes misticos e nao produzir mudan<;as favoniveis 
ao homem no mundo objetivo26

• 

Teria sido mais interessante examinar a teoria da causalidade Zan
de em seu todo, sem essa dicotomia estranha entre for<;as "rnlsticas" 
~ "objetivas". Entretanto, a dicotomia estava implicita no tema raciona
hsta de todo o empreendimento - mostra-"nos" que embora "eles" 
acreditasscm em magia, ainda cram capazes de pensamento 16gico) 
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0 livro nao estava meramente interessado em explicar cren~as apa
rentemente irracionais; ele tambem era, de urn modo muito deliberado, 
urn modele de abstra~ao. Muitos anos depois, Evans-Pritchard escreveu: 

A abstrac;ao pode significar muitas cojsas djferentes. Pode sig
nificar o tratamento de apenas uma parte da vida sociaLPara pro-

0 ,k.t{ blemas particulares ~ !Jmitados1 _§_6 tomando em constQera~ao o 
fvftf/v.M()w resto na medida em ffi!_e_f_or releyante para esses problemas; ou 

pode significar uma analise estrutural atrayes da inte~radio ® 
abstrasoes proyeujentes da vjda sociaJ27• 

Ele identificou a primeira abordagem com a obra de Malinowski 
e de antrop6logos como Margaret Mead na America. 0 metodo. estru: 
tural foi a caracteristica radical de Witchcraft, Oracles and Magzc. Fm 
desenvolvido em nivel ainda mais severo de discurso abstrato em seu 
segundo livro, The Nuer, publicado em 1940. 

Faltou a esses livros a renuncia quase perversa ao experimento que 
caracterizou Naven; mas eles provaram ter urn impacto mais imediato 
e tambem urn efeito mais fecundo a Iongo prazo. Isso deve-se em parte 
ao fato de terem triunfado onde Naven fracassou, na medida em que 
efetuaram uma analise convincente de uma vasta cole<;ao de dados. Alem 
disso, Evans-Pritchard era o Principe Herdeiro e estava agora reunido 
a Radcliffe-Brown, que tinha conquistado Oxford. Em todo o caso, o 
livro sobre os Zande estimulou grande numero de estudos subseqi.ien
tes. A analise do sistema fechado de pensamento era geralmente consi
derada axiomatica mas os argumentos subsidiaries do livro converteram
se em temas centrais de estudos posteriores. 0 ponto essencial foi a 
afirma~ao de Evans-Pritchard de que a bruxaria fornecia a "causa so
cialmente relevante" do infortunio. 

VI 

Os experimentos de abstra~ao realizados por Bateson e Evans
Pritchard produziram duas das mais merit6rias monografias de Antro
pologia Social, mas seus metodos nao foram seguidos por. outros. _Em 
1937, o ano de publica~ao de Witchcraft, Oracles and Magzc, Radcliffe
Brown assumiu a primeira catedra de Antropologia Social em Oxford. 
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Evans-Pritchard e Fortes trabalharam no seu departamento e desenvol
ve~~m. juntos urn tipo de amilise que era novidade para a Antropologia 
bntamca. Preocupava-se com a estrutura social e interessava-se princi
palmente pelos sistemas politicos e de parentesco. Se desejarmos iden
tifica~ o~ modelos para esse trabalho, teremos de olhar para os estudos 
dos .dJSClp_ulos d~ _Radcliffe-Brown em Chicago, embora nao possulssem 
a d1mensao pohtlca que veio a tornar-se caracteristica da escola de 
Oxford; e careciam da s6lida base de trabalho de campo malinowskiano 
sobre sociedades em funcionamento. 

Serve de medida para aferir a estreita base institucional da Antro
pologia britanica nessa epoca o fato de, quando Radcliffe-Brown chegou 
a Oxford, o seu .unico colega docente era Evans-Pritchard, que se jun
tar~ a Marett do1s anos antes como Professor de Pesquisa em Sociologia 
Afncana, com urn salario anual de £300. Fortes esteve no departa
mento de 1939 a 1941, com o titulo precario de "Auxiliar de Ensino 
em Exerdci<( de Sociolo&ia Africana. Mesmo depois da guerra, quan
do Evans-Pntchard assumm a chefia do departamento em 1946 o seu 
corpo docente consistia nele mesmo, Fortes (entao auxiliar de ~nsino) 
e uma secretaria-bibliotecaria. 

Havia nessa epoca quatro Centres de Antropologia Social na Ingla
terra: na Lond_on ~chool of Economics, no University College de Lon
dre~, e nas Umvers1dades de Oxford e Cambridge. Mas a Antropologia 
Social, em sua acep<;ao moderna, s6 estava firmemente estabelecida na 
L.S.E. Ora, em 1?37, Oxford tomou a dianteira e, em devido tempo 

/ ( embo~a s6 dep01s da guerra), os outros do is departamentos foram 
absorv~dos. Sendo tao minuscule o numero de mestres e institui(;oes 
envolvidos, a concentra~ao de Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard e For· 
tes em Oxford revestiu-se da maior importancia, sobretudo numa epoca 
e~ que a Antropologia estava entrando num periodo de relative decli· 
n~o, ap6s a. safd~ de Malinowski da L.S.E. em 1938; e quando, aiem 
d1sso, o Umvers1ty College de Londres ainda estava explorando a sua 
curiosa hip6tese difusionista, e Cambridge dormitava ainda na era pre
malinowskiana. 
, 0 n?vo equilibria de. for<;as s6 foi significative por urn breve pe· 

nodo, ~01~ a guerra logo mterveio. Os antrop6logos dispersaram-se, em 
s~a ma10n~ ~cup~dos em servi<;os especializados, como os de informa
<;a? e admm1stra~ao. Mas a breve parceria de Radcliffe-Brown, Evans
Pr.Itc~ard ~ Fortes em Oxford produziu uma serie de estudos, tratando 
pnnc1palmente de polftica e parentesco, os quais estabeleceram urn novo 
parad1g.m_a. Depois da guerra, a Antropologia Social britanica reatou 
suas atiVIdades no ponto em que eles a haviam deixado. 
~ _Em 1940, tres importantes obras de Antropologia Polftica foram 

publ!cadas, todas provenientes desse grupo. Sao elas, African Political 
Systems, volume organizado por Fortes e Evans-Pri tchard e com um· 
prefac10~ de Radcliffe-Brown, c duas monografias de Eva~s-Pritchard 
The Nuer c The Political System, of the Anuak, as quais tratam amba~ 
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de sociedades que carecem de governo centralizado, no que entao era 
o Sudao Anglo-Egfpcio. Esses estudos foram seguidos de outros que ex
ploraram mais aspectos dos sistemas poHticos segmentarios, e que tam
bern analisaram as rela~6es de parentesco pessoa-pessoa, dentro de 
tais sociedades. Embora tivessem sido principalmente escritos antes e 
durante a guerra, esses trabalhos vieram a lume imediatamente depois: 

Las duas monografias de Fortes sabre os Tallensi, em 1945 e 1949; o 
estudo de Evans-Pritchard sabre os Sanusi da Cirenaica em 1949, e o 
seu livro sabre o parentesco Nuer em 1951. Todos esses estudos devem 
ser considerados em conjunto. Eles formam urn todo coerente e estabe
leceram o novo paradigma que iri\ guiar a Antropologia Social brita
nica ao longo da decada de 1950:'-

Para que esses estudos sejam apreciados em seu adequado .contex
to bist6rico, deve ser lembrado que trataram de ..Pro~lemas relab~~men- . 
te novas os quais foram levantados pela nova on :aGe pesqUlsas na 

-Africa. S~ligman executara trabalhos no Sudao mas os primeiros estu
dos modernos, no continente africano, por observa~ao participante, fo
ram levados a efeito por Evans-Pritchard e Schapera. 0 trabalho de 
campo de Evans-Pritchard no Sudao e no Quenia foi realizado entre 
1926 e 1938. Schapera passou 45 meses com varias tribos Tsuana, entre 
1929 e 1943. Em 1930, Audrey Richards foi estudar os Bembos e de
pais, com os primeiros estudos financiados pelo International African 
Institute numerosos investigadores se lhes seguiram na decada de 1930. 

~ss'es pesquisadores de campo deparavam-se agora com tribos e_ 
na!t6es comparativamente enormes, extensas e dispersas sabre vastas 
areas territoriais nao com as minusculas e contidas popula~6es insula
res dos primeirds estudos. Logo se tornou evidente que as especies de 
controles sociais que os autores tinham identificado na .Oceania - obri
ga~6es reciprocas, trocas, controles magicos - constitufam apenas uma 
pequena parte dos mecanismos governamentais dessas sociedades. Esses' 
problemas eram particularmente urgentes, vista que as autoridades colo
niais estavam muitissimo preocupadas com os metodos pelos quais esses 
povos poderiam ser mais eficientemente administrados e, na medida em 
que o principia de governo indireto de Lugard foi adotado, alguma aco
moda!;1iO tinha que ser introduzida nas formas "tradicionais" de gover
no~ mais agudo problema foi criado por aquelas sociedades que ca
rectam -de institui~6es politicas centralizadas, e foi no estudo dessas so
ciedades - as auais incluiam, felizmente, os Nuer (mas nao os Azan
de) de Evans-Pritchard e os Tallensi (mas nao os Achanti) de Fortes 
- que a Antropologia Social iria dar talvez a sua contribui~ao mais 
original para as ciencias sociais e a filosofia politica~ 

Esses fatores dirigiram a atenc;ao para o sistemlr"'politico e o con
trole social. Ao mesmo tempo, o modo como esses problemas se re
solveram foi modulado por desenvolvimentos te6ricos no seio da pr6pria 
disciplina. Ravia, sobretudo, o novo empenho na constru9ao de mode
los para abstra~ao e a influente presen~a de Radcliffe-Brown. Tnlvcz 
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convenha sublinhar o papel central que coube a Radcliffe-Brown nesse 
empreendimento intelectual, uma vez que a deser~ao subseqiiente de 
Evans-Pritchard causou alguma confusao. Os fatos, porem, sao suficien
temente claros. Urn exemplo deve ser bastante por agora. Em 1937, 
escrevendo de seu acampamento entre os Luo do Queniar ,Fyans-Ppt
chard contribuiu com uma declarac;ao programatica para urn simp6sio · 
sabre Ciencias Sociais. Estabeleceu tres esta1ios no empreendimento 
antroool6g;jcg. Em ?rimeiro lu~ar, a coleta de atos - e o trabalho de' 
campo e~a. a priillelrii. pfjorjqaaJ;. Em segundo lu§ar vern a coll}p~raxiio. 
Numa cnt1ca aos malmowsktanos, escreveu ele: 0 presente habtto dos 
antrop6logos de generalizarem a partir de fatos de uma unica e isolada 
sociedade e contrario aos metodos da 16gica indutiva, comprovLadamente 
necessaries nas ciencias naturais". 0 terceiro e ultimo estagio I 

Este era o__m:ograma de Radcliffe-Brown, enunciado em terrnos 
muito semelhantes. African Political Systems deve tambem ser vfsto 
como uma das primeiras tentativas de compara~ao, classifica~tiio e ge
neraliza~ao que Radcliffe-Brown advogava. 

I 

i, 

VII 

Entretanto, esses livros tambem representam urn afastamento da 
posi!;lio de Radcliffe-Brown - a diferenc;a de tom, defini9iio e enfase 
entre o prefacio de Radcliffe-Brown para African Political Systems e a 
introdu<;ao por Evans-Pritchard e Fortes foi alva de freqiientes comen
tarios. Em poucas palavras~ nova enfase recaia sabre a linhagem como 
parte do sistema de rela~6es poHticas, em vez de ser simplesmente con
siderada urn modo de organiza<;iio de rela96es pessoais, que foi a con• 
cep~lio primordial de Radcliffe-Brown. A expressao "estrutura social" 
passou a conotar a estrutura de rela~oes entre grupos e, no trabalho de 
Fortes, entre cargos em Iugar de pessoas:\ 

Na introduc;lio de African Political sYstems, os organizadores do 
volume distinguiram dais tipos de organiza<;lio da comunidade: a estru
tura centralizada e piramidal, exemplificada pelos Zulus, Tsuanas e ou
tros, e a "sociedade sem Estado". Por sua vez, esta ultima foi subdi-
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vidida em do is sistemas distintos · o tipo bando, como o dos Bosqulma
nos, em que (ao que erradamente acreditavam os organizadores) o 
sistema politico era coincidente com o sistema de parentesco, tal como 
Radcliffe-Brown havia argumentado a respeito dos aborigines australia
nos; e o tipo baseado em linhagens segmentares. Evans-Pritchard e 
Fortes deram particular enfase aos sistemas de linhagem segmentar e 
urn dos efeitos de African Political Systems foi desviar as atencroes dos 
numerosos sistemas politicos sem organizac;:ao estatal na Africa e que 
nao eram organizados em termos de parentesco ou linhagem. 

A enfase nesse trabalho fecundo era distintamente incomum. Evans
Pritchard explicaria mais tarde : 

. . . a tipologia provis6ria apresentada pelo Professor Fortes e por 
mim. . . teve apenas a intencrao de ser urn conveniente ponto de 
partida no sentido de uma classificacrao mais pormenorizada dos 
tipos de sociedades africanas, em que a ausencia ou a presencra 
de formas de grupos de descendencia e de instituicroes estatais 
foram dois criterios ... 29 

A presensa ou ausencia de instituicr6es estatais era urn criterio por 
demais 6bvio, ditado tanto pela filosofia e antropologia classicas guan-
o pelas dificuldades da administrac;:ao colonial. Mas por que seria a 
presen~a ou ausencia de grupos de descendencia selecionada como cri
terio primario para a classificac;:ao de sistemas politicos? b diflcil acre
ditar que fosse escolhida hoje com a mesma desenvoltura. 

A enfase sobre OS sistemas de linhagem segmentar teve diversas 
fontes. Em primeiro Iugar, Durkheim definira uma vasta classe de so
ciedades segmentares, que se presumia serem tlpicas das "sociedades 
primitivas" e se pensava serem baseadas em divisoes de cla e territ6rio. 
A sua analise dos prindpios de "solidariedade mecfmica" que integra
vam tais sociedades !orneceu urn modelo para a percepc;:ao de sistemas 
sociais como os dos Nuer e dos Tallensi. 

Em segundo Iugar, a antropologia evolucionista classica (notada
mente Morgan e Maine) tinha argumentado que a grande distincrao a 
ser entendida era entre sistemas "primitives" sem organizacrao estatal, 
baseados no parentesco, e sistemas estatais, baseados no territ6rio. 0 
~stagio evolucionario que interveio de permeio entre essas duas condi
croes caracterizava-se por uma combinacrao dos princfpios de parentes-. 

'co e territ6rio - "sangue e solo". !'ortes e Evans-Pritchard encampa-
ram simplesmente essa classificacrao evolucionista e, por assim dizer, 
colocaram-na do seu lado. Nao a apresentaram COIJlO uma classificacrao 
de sistemas politicos no tempo mas no espacro. 
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Em terceiro Iugar, no estudo de sociedades baseadas em linhagem, 
~ es~cializac;:ao antropol6gica no estudo de parentesco podeni ser usa
da como ponte para o terreno inexplorado dos sistemas politicos. Ao 
mesmo tempo, a antropologia pode escapar a tendenciosa equacrao de 
Radcliffe-Brown do sistema de parentesco e do sistema social. 

Mas, finalmente, e talvez o mais importante, houve o acidente que 
consistiu no fato de Fortes e Evans-Pritchard terem tido a oportuni
dade de estudar sociedades desse tipo e estarem empenhados em ana
lisar juntos esse material. African Political Systerms estabeleceu uma 
classificacrao geral, mas as implicacroes do pensamento dos seus organi
zadores sao vistas com maior nitidez em suas analises dos sistemas seg
mentarios baseados em linhagens, e, em particular, em The Nuer, a mais 
importante e influente monografia antropo16g.ica do periodo . 

VIII 

Quando Evans-Pritchard estudou os Nuers, numa sene de visitas 
relativamente breves ao campo na decada de 1930, o seu numero tota
lizava umas 200.000 pessoas espalhadas numa area de 78.000 km2 no 
Sudao Meridional. Os Nuers estavam justamente se recuperando de urn 
brutal programa de "pacificacrao", o qual incluira o bombardeio de seus 
rebanhos e o enforcamento dos seus profetas - e nao estavam por isso 
no melhor dos animos para propiciar uma acolhida hospitaleira a visi
tantes brancos. Nessas circunstancias nada auspiciosas, Evans-Pritchard 
descobri~ .e demonstrou pela primeira vez como urn sistema politico 
pode ex1stir sem governantes num estado que ele denominou de "anar
quia ordeira", sendo as rela<;6es entre grupos territoriais conceptualiza
das num idioma de relac;:oes lineares e regidas por processos de fissiio 
e fusao. 

A monografia abre com urn extenso exame do regime de pastoreio 
dos Nuers e do contexto ecol6gico em que se situa a sociedade Nuer. 
Os Nuers praticam tanto a agricultura e a pesca quanto a pastorfcia, e 
todos os aspectos de sua economia mista sao necessaries a existencia· . . 
mas, ac1ma d~ tudo, eles gostam de se considerar urn povo pecuarista. 
Os Nuers atnbuem valor supremo ao seu gado, identificando ate um 
homem pessoalmente pelo seu boi de melhor racra. Evans-Pritchard 
observou que, quando alguem tenta compreender urn problema Nuer, 
a mel~or regra e cherchez la vache. 0 gado supre uma vasta gama de 
necess1dades das pessoas, e o Nuer deve ajustar sua vida as necessida
des dos seus rebanhos. 
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0 ano esta dividido em duas estac;:oes distintas: a das chuvas, de 
maio a outubro, e a de estiagem, de novembro a abril. Os Nuers pas
sam a esta(;ao chuvosa nas aldeias do interior e a principal atividade 
economica e a agricultura. E passam a estac;ao seca em acampamentos 
ribeirinhos, pais a agua e escassa nas terras altas do interior e as pas
tagens ficam secas. Nos acampamentos, a pescd, a coleta e a cac;:a su
plementam a produc;:ao pastoril. Em ambos esses tipos de aldeamento, 
as pessoas sao estreitamente interdependentes e "pode-se falar de uma 
economia comum dessas comunidades, que sao. . . os menores grupos 
politicos na Nuerlandia e nos quais sao considerados axiom;hicos os 
lac;:os de parentesco, afinidade, grupos etarios etc."30 

\9 problema de ganhar a vida nesse meio ambiente cria varias limi
tac;:oes aos modos Nuers de organizac;ao social. As rela<;oes sociais de
vern transcender os limites da aldeia, vista que as pessoas tern que cir
cular livremente entre aldeias e acampamentos; as condic;:6es ecol6gicas 
s6 permitirao que as comunidades flores~am e prosperem dentro de cer
tos limites demograficos; a tecnologia rudimentar concentra o simbo
lismo das rela~6es sociais em meia duzia de objetos al~mente carrega
dos- sobretudo o gada. E assim por diante. Contudo,\Evans-Pritchard 
insistiu em que essas limitac;:6es nao podiam explicar as relac;:6es estru
turais entre grupos ~uers. Elas tern que ser entendidas em func;:ao de 
principios estruturais:Y 

0 argumento dcilocou-se agora para urn outro plano muito dife
rente, o plano dos "valores sociais", e que era, disse ele, urn outro 
modo de discorrer sabre "interesses". 0 famoso Capitulo 3 de The 
Nuer explorou as no<;6es de espago e tempo das pessoas, e formou uma 
ponte entre os capitulos introdut6rios sabre gada e ecologia, e a prin
cipal JE<;iio do livro, que se ocupa das relac;6es territoriais e de linha
gens. l! 'oi ai que Evans-Pritchard desenvolveu a sua ideia do que po
deria ser chamado de "relatividade social", indo buscar conceitos tais 
como "fissao e fusao", assim como a relatividade de tempo e espa<;o, 
as d~cobertas da Fisica que estavam entao em grande vog'a. ) 

\.Q_ Nuer nao possui uma nogao abstrata de tempo, comd alga que 
passa, que pode ser desperdi<;ado, medido etc. Percebe o tempo em 
termos de mudangas fisicas ou de rela~6es sociaiSJ "0 tempo ecol6gi
co", como Evans-Pritchard lhe chamou, estava refucionado as progres
soes naturais, como as estac;:6es ou as fases do dia. Nao estava rigida
mente dividido em unidades mas, pelo contrario, urn perfodo convertia
se imperceptivelmente num outro. A estac;ao chuvosa, ou estac;:ao da vida 
na aldeia, dava-se o nome de tot. Mas as Nuers nao dizem "e tot, par
tanto devemos mudar-nos para as aldeias do interior; pelo contrario, 

-,eles dizem: Estamos nas aldeias, portanto e tot". 
Em contrapartida, o "tempo estrutural" nao era uma abstra<;ao das 

·rela~oes do homem com o seu meio ambiente mas, antes, urn modo de 
conceptualizar a periodicidade das relac;:oes sociais, assim como o de
senvolvimento social do indivfduo. As unidades sao nascimentos, mor-
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tes, casamentos; ou, para as pessoas em contato menos intima, eventos 
tais como a sucessao de conjuntos etarios. 0 tempo estrutural tambem 
era urn meio de conceber as rela~6es de linhagem. A distancia social 
entre urn homem e o seu parente par agnac;:ao podia ser concebida, por 
exemplo, em termos da distancia temporal que separava ambos do seu 
ancestral comum. Se a distancia era grande, as suas rela<;:oes eram dis
tantes; quanta menor fosse o intervale de tempo, mais intimas as rela
~6es entre eles. 

· Os Nuers tampouco se interessam em medir a distancia objetiva no 
espac;:o entre do is lugares. J Estao mais preocupados, par urn lado, com 
a distancia pratica - infmenciada par fatores tais como a natureza do 
terrene interveniente, a existencia de grupos hostis no caminho etc. Par 
outro lado, eles medem a dis tan cia social : 

Uma aldeia Nuer pode ser eqtiidistante de duas outras aldeias, 
mas se uma delas pertence a uma diferente tribo pode-se dizer que 
ela esta estruturalmente mais distanciada da primeira do que da 
segunda31

• 

l o:U: como essas no~6es de tempo e espa<;:o nao se baseiam numa 
medic;:ao objetiva, mas dependem predominantemente de relac;:6es estru
turais, e]as variam em func;:ao das rela<;:oes sociais que definem qualquer 
situa<;a~ Evans-Pritchard explicou este ponto mais claramente com re
ferenda a noc;:ao Nuer de "lar", cieng: 

0 que quer urn Nuer significar quando diz "eu sou urn ho
mem de tal-e-tal cieng"? Cieng significa "lar" mas o seu signifi
cado preciso varia com a situac;ao em que a palavra e dita. Se 
encontrarmos urn ingles na Alemanha e lhe perguntarmos onde 
fica o seu lar, ele podera responder que e na Inglaterra. Se encon
trarmos o mesmo homem em Londres, e lhe fizermos a mesma 
pergunta, talvez nos diga que o seu lar e no Oxfordshire, ao passo 
que se o encontrarmos nesse condado, ele indicar-nos-a o nome 
da cidade ou aldeia onde vive. Se indagado em sua cidade ou _ 
aldeia, ele mencionani ·uma determinada rua e, se interrogado 
nessa rua, indicara a casa onde reside. 0 mesmo acontece com 
os Nuers. Urn Nuer encontrado fora da Nuerlandia diz que o 
seu lar e cieng Nath, a Nuerlandia ... Se lhe perguntarmos em sua 
tribo o que e o seu cieng, indicani a sua aldeia ou sec;:ao tribal, 
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de acordo com o contexto ... Se indagado em sua aldeia, dani o 
nome do seu povoado, ou indicani a sua casa ou a extremidade 
da aldeia onde a sua casa estti situada. . . As varia~;;oes no signi
ficado da palavra cieng nao se devem a incoerencias de lingua
gem mas a relativ.idade dos valores de grupo a que a palavra se 
refere32• 

)o prop6sito basico do argumento foi mostrar q~e. as no~;;oe~ ~uers 
de tempo e espa~o eram fun~;;ao de seus val ores soc1ats e . economtcoS,? 
Alem disso os referentes sociais dessas no<;oes nfio eram ftxos mas va
r.iavam co~ o contexte social em que eram formuladOs':\Desse modo, 
a analise dessas nocoes serviu de liga~;;ao entre a anterior analise eco-
16gica e economica -e a analise politica que viria a seguir. Em primeiro 
Iugar as condi<;oe; economicas e ffsicas cercearam as especies de res
pasta~ politicas e organizacionais que eram possiveis. Em segundo Iugar, 
os valores Nuers estabeleceram uma conexao entre rela<;oes de tempo 
e espa~o e as rela~;;oes estruturais entre grupos. Com efeito, o restante 
do livro dedicou-se primordialmente a demonstrar o modo como as re
la<;oes de grupo eram conceituadas em termos territoriais e espaciais, e 
em tennos de rela<;6es de linhagens, baseadas numa genealogta que se 
alonoa passado adentro. 

Us. rela~oes politicas na Nuerlandia sao basicamente rela~;;oes ter
ritoriais. /A. tribo e a maior comunidade politica, dentro da qual o ho
micidio cleve ser solucionado mediante o pagamento de urn a pen sao de 
sanoue e nao por atos de vingan<;a. 0 territ6rio tribal e dividido em 
unidades locais, as quais sao par sua vez divididas e subdivididas. Em 
cada nivel descendente de segmentagao, o grupo e mais coeso e tende 
mais facilmente a cooperar e a resolver amigavelmente suas disputas. 
Os segmentos s6 operam em oposi<;ao a outros segmentos a?alogos. Se 
urn homem numa aldeia matou urn homem de outra aldeta, as duas 
aldeias se mobilizam para liquidar a divida. Se urn homem. numa. dess~s 
aldeias matou urn homem num outro distrito, as duas aldetas umr-se-ao 
as demais do seu distrito contra as aldeias do outro distrito. Evans
Pritchard deu o nome de "~us·ao" a esses processes de divisao 
e coalizao. Escreveu ele: [ Fissao e fus~o em grupos poHticos sao ~o~s 
aspectos do mesmo princrpio segmentan?, e. a tnbo Nuer e suas d:_vt
soes devem ser entendidas como urn eqmlibno entre essas duas tenden
cias contradit6rias, embora complementares"33• Alternativamente, a es
trutura podera ser entendida como urn equilibria de poder em todos os 
niveis de organiza<;ao) 

A estrutura expressava-se mais plenamente na vendetta. Enquanto 
que as rixas eram rapidamente solucionadas entre vizinhos na comuni
dadc da aldeia, que nao podiam dar-sc ao Iuxo de dcscncadcar urn 
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ciclo de vingan<;as e revides no pequeno grupo cooperative, ~s mesmas 
rixas redundavam em confronta<;6es violentas quando envolvtam mem
bros de se<;oes mais distantes da tribo. Mas qualquer conflito dentro da 
tribo podia ser solucionado por media<;ao e o pagan:ento da pensa~ .de 
sangue. Essa media<;ao efetuava-se usualmente atraves dos bons oftciOS 
do "chefe pele-de-leopardo", urn membra de urn grupo hereditario de 
mediadores, iespeitados mas, de fato, destituidos de qualquer poder. Em 
termos que recordam a analise de Radc:.iffe-Brown de oposi<;ao e con
jun<;ao, Evans-Pritchard explicou: 

Uma contenda reveste-se de pouco significado, a menos que 
existam relac;oes sociais de alguma especie que possam ser rom
pidas e reatadas, e, ao mesmo tempo, essas relac;oes necessitem 
de uma solugao final ptra que nao haja urn rompimento total. A 
func;ao da contenda, encarada por este prisma, consiste, portanto, 
em manter o equilibria estrutural entre segmentos tribais opostos, 
os quais, nao obstante, esHio politicamente fundidos em relac;:ao a 
unidades maiores34• 

Essas 1 rela<;oes territoriais e politicas foram conceptualizadas em 
termos do idioma das linhagens. Cada tribe tinha urn cla dominante e 
o cla segmentava-se em unidades patrilineares menores - linhagens ma
ximas, menores e minimas. Cada individuo no cla se arroga descenden
cia patrilinear do ancestral fundador, A. Dois dos filhos (talvez) de A, 
digamos, B e c, seriam OS ancestrais fundadores de linhagens maximas. 
Cada linhagem maxima segmentar-se-ia, por seu turno, em linhagens 
menores e estas em linhagens minimas, com referenda a urn determi
nado ancestral principal, num nivel apropriado da genealogia. Em alguns 
contextos, todos os membros do cla se identificariam como A's, em con
traste com os membros de urn outro cHi.. Em outros contextos, os mem
bros de linhagens menores, D e E, poder-se-iam unir como B's contra 
os membros das linhagens menores F e G, que eram C's. E assim por 
diante, criando urn padrao de fissao e fusao mas que e mapeado em 
termos de linhagem, nao em termos territoriais. 

Esse quadro de referenda de linhagens funcionava mais a urn nivel 
de valores do aue de nua e crua demografia. Os membros de uma aldeia 
podiam perten~er a varies grupos de descendencia, e OS membros do 
segmento de linhagem minima do cHi dominante podiam estar dissemi
nados, talvez constituindo apenas uma minoria dos habitantes de deter
minada aldeia. Entretanto, quando discutem suas rela<;oes com pessoas 
de fora, os aldeoes identificam-se com a linhagem minima do cla do-
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minantc c usam a genealogia do cHi para expressar essas rcla~Ocs. Cada 
n(vcl de forma~ao de linhagem corresponde a urn nivel de agrupameoto 
territorial, desde 0 cia, que forneceu a identidade da tribo, ate a linha
gem minima, com uma profundidade de apenas tres a cinco gera~oes, 
a qual fornece 0 nucleo da unidade da aldeia. 

Conforme Evans-Pritchard mostrou, o sistema de linhagem funcio
na em termos de tempo geneal6gico, e o sistema territorial em termos 
de espa~o estrutural. Mas o quadro de referencia da linhagem propor
ciona urn modo de falar sabre o sistema territorial: 

0 sistema de linhagens do cHi dominante e urn esqueleto con
ceptual sabre o qual as comunidades locais se constroem e con
vertem numa organiza~ao de partes interligadas, ou, como prefe
rimos dizer, urn sistema de valores ligando entre si os segmentos 
tribais e fornecendo o idioma em que suas rela~oes podem ser ex
pressas e dirigidas35• 

Destarte, os valores da rela~ao agmitica emprestam coesao ao sis
tema. "Na ausencia de urn chefe ou rei, que poderia simbolizar uma 
tribo, a sua unidade expressa-se no idioma da linhagem e da filia~ao 
ao cla. "36 Como o sistema de linhagem e, deste modo, urn a fun~ao do 
sistema territorial, "as linhagens sao, em numero e posi~ao estrutural, 
estritamente limitadas e controladas pelo sistema de segmenta~ao terri
torial"37. Alem disso, e freqtientemente necessaria manipular as genea
logias a fim de ajusta-Ias as realidades politicas; e, portanto, a "estru
tura da linhagem e desvirtuada para adquirir a forma da estrutura 
politica"38• 

IX 

A originalidade e elegancia de The Nuer sao indiscutfveis e ainda 
constitui o exemplo supremo, em Antropologia Social, .df! . abstra<;ao 
bern sucedida na analise de uma (mica sociedade. £ claro, Lo livro nao 
surgiu do nada. Evans-Pritchard adotou o ponto de vista de Durkheim 
c Radcliffe-Brown sabre o carater das sociedades segmentarias, baseado 
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na solidariedade mecanica; e, tal como eles, procurou a ordem no do
mfnio dos valores compartilhados - a "consciencia coletiva" de Dur
kheim~ percep~;ao da relatividade dos agrupamentos sociais, e o modo 
como surgem em oposi~ao a outros grupos semelhantes, e tambem o 
contraste entre as divisoes internas e a unidade externa dos grupos so
dais, tudo isso foram temas importantes na obra de Radcliffe-Brown. 
A no~ao de oposi~ao segment<iria era corrente, e Bateson utilizara...:J. 
de urn modo sumamente criativo em Naven. Com efeito, a natureza 
bern fundamentada dessas no~oes pode ser ajuizada pelo fato de, em 
1929, urn antrop6logo amador, F. J. Richards, poder escrever para Man~ 
comentando a respeito das sugestoes de Radcliffe-Brown para a classi
fica~ao de diferentes especies de conjuntos etarios: 

A distin~ao entre "grupo" e "se~ao" nao e urn mero jogo de 
palavras; estas representam respectivamente dais processes funda
mentalmente distintos, "fusao" e "fissao", por meio dos quais a 
sociedade e "organizada"; e 0 uso vago desses e outros termos 
afins obscurece a verdadeira natureza de qualquer estrutura sociaP9 

Mas J;he Nuer desenvolveu com exito, nao obstante, urn modelo 
completo que era original, em seu todo, ainda que suas partes sejam 
inspiradas em ideias correntes da AntropologiaJ A sua originalidade re-

-side, em parte, na natureza convincente do mo~elo, e seu poder analf
tico, para o material Nuer. Tambem exemplificou o novo ponto de vista 
que iria caracterizar os trabalhos congeneres, African Political Systems 
-~ os livros e artigos subseqlientes de Evans-Pritchard e Fortes. Esses 
~rabalhos desenvolveram uma concep~ao poHtica da estrutura social~ 
. analisando as rela~6es socJais desde a perspectiva do conjunto de re
la~oes publicas intergrupoS.) Ao mesmo tempo, distinguiram esse domi
nio de rela~oes pollticas, "Jfublicas, baseadas na linhagem, do dominio 
das rela~oes pessoais, domesticas, limitadas ao parentesco. Assim fazen
do, eles lib~rtaram a antropologia do modelo interpessoal de rela~oes 
~e linhage~ 

Como era de se esperar, The Nuer foi alvo de consideraveis criti
cas por parte dos malinowskianos e uma tendencia subjacente de criti
cismo vazado nos mesmos moldes continuou presente durante os anos 
de sua maior influencia. A critica baseava-se em dois pontos principais 
de ataoue. Urn deles dizia que o trabalho de campo era inadequado -
o que, dadas as circunstancias, seria muito compreensivel - e que, par
tanto, Evans-Pritchard nao sabia realmente o que estava acontecendo 
in loco. Isso levou-o a jesenvolver uma analise abstrata, altamente idea-
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lizada, que nao dava margem as maquina~oes do homem interesseiro 
e calculista. 

Esse argumento nao e valido. Evans-Pritchard tinha realizado urn 
trabalho de campo de varios anos no Sudao e entre os Luo do Quenia, 
que sao aparentados aos Nuers, antes de empreender o estudo dos Nuers. 
Par conseguinte, era urn observador experimentado, aiem de ser excep
cionalmente competente, trabalhando numa regiao que lhe era familiar 
e dispondo de conhecimentos pessoais sobre culturas afins. Alem dis
so, a natureza muito ardua de seu trabalho pode te-Io forc;ado a aprcr 
fundar a vida Nuer a um nivel mais profunda do que e comum os antro
pologos sondarem. Como disse o proprio Evans-Pritchard, muitos anos 
depois, "eu era um ger, aquila a que eles chamam um rul, um residente 
estrangeiro temponirio, entre eles por apenas um ano, mas foi um ano 
de relacionamento muito intenso, e a qualidade das rela~oes importa 
muitissimo mais do que a sua durac;ao"40

• 

Os outros livros e ensaios de Evans-Pritchard sobre os Nuers con
tern um tal repert6rio de detalhes etnograficos que fica claro ter sido 
por escolha deliberada e nao por .necessidade que The Nuer foi escrito 
num elevado plano de abstra~ao. \A monografia deve ser entendida no 
contexto de um esfor~o conscient~ para desenvolver a abstra~ao estru
tural e_:u monografias e~nografica0 ~ortes enunciou o prograAma na In
trodu~ao a The Dynamzcs of Clansh1p among the Tallensi. Pos em con
traste a descric;ao de "culturas totais" a la Junod e dos pre-funcionalis
tas com as descric;6es de determinadas instituic;oes - como a bruxaria 
ou kula - a maneira malinowskiana. Ambas essas abordagens sao pas
tas entao em contraste com o novo genero de estudo de subsistemas 
sociais, que as monografias sobre os Nuers e os Tallensi exemplifica
vam. Estas tinham a vantagem de que "todos os estudos de estrutura 
social, ou organiza~6es politicas, ou estrutura economica, uma vez que 
estao interessados nos fatores de integrac;ao social, envolvem necessa
riamente atributos da sociedade total"41 • 

A outra rea~ao critica, relacionada com a primeira, tern urn tom 
algo magoado. 1?. como se tivesse sido de algum modo ludibriada. Evans
Pritchard iniciou The Nuer com uma boa e clara descric;ao ecologica; 
em seu livre seguinte, lidou com pessoas reais em interac;ao multiface
tada e de baixo nivel. Par que esses fatos concretos nao foram usados 
em The Nuer? Por que varre-los para debaixo do belo mas distrativo 
tapete estrutural? Tais criticas estavam longe de atingir o alvo(ihe Nuer 
era um exercicio de abstracao da estrutura social. E possivel abstrair 
em v&rios pianos e Evans-Pritchard escolheu o nivel durk · · 
conscjente caleti~_)Alem disso, Orf.10 eo por ele desenvolvido equi
parava-se aos dos pr6prios Nuers. L~~o tinha fund amen to a queixa de 
que o modelo de Evans-Pritchard deixa de fora a varia~ao individual. 
E le estava interessado em valores, argumentando que as relac;oes pollti
cas "sao melhor enunciadas como tendencias para ajustar-se a certos 
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valores. em certas situa~oes, e o valor e determinado pelas relac;6es es
truturais das pessoas que compoem a situa~ao"4:J Pode-se argumentar 
sabre se, de fato, as relac;oes polfticas serao melhor enunciadas desse 
modo; mas e un:a forma legitima de abordar 0 tema e nao se podeni 
negar os esclarec1mentos que proporcionou nas maos de Evans-Pritchard. 

X 

. A~esar das perturbac;oes causadas pela guerra, a decada de 1940 
fo! no;avel par~ a Antr?pologia Social britanica. Come~ou com a pu
bhca~ao de Afrzcan Polztzcal Systems, que estabeleceu - em conjunto 
coii_l_as monografias sobre ~s Nuers, Anuaks e Tallensi - a perspectiva 
pohtica so?re estrutura social. Terminou com o simposio A frican Sys
tems of Kznship and Marriage, publicado em 1950, o qual, somado a 
T_he Web of Kinship among the Tallensi (1949) e Kinship and Mar~ 
rzage. among the N uer ( 19 51 ) , marcou urn decidido avan~o no estudo 
dos sistemas de parentesco. 0 desenvolvimento posterior dependeu desse 
progresso antecedente. 

_Meyer Fortes foi a mais importante figura no desenvolvimento da 
teo~ia ?e parente~co nessa decada, a seguir ao proprio Radcliffe-Brown. 
Atnbum a Radcliffe-Brown o desenvolvimento da "ideia do sistema sin
cronico de relac;6es de parentesco, focalizado no Ego como centro de 
um arra~jo de parentes agrupados linear e colateralmente por categorias 
reconhec1das _de rela~oes expressas na terminologia"43

; por outras pa
lavras, Radchffe-Browp fo,i o primeiro a ver os sistemas de parentesco 
como estruturas functona1s. Mas, como sublinhou Fortes, Radcliffe
'r:irown e seus discipulos americanos eram propensos a considerar o sis
tema de parentesco equivalente a estrutura social em sociedades tribais. 
Isso era atribuir uma excessiva enfase ao papel do parentesco ate em 
sociedades como as dos aborigines australianos. Alem disso, Radcliffe
Brown - a semelhan~a de Malinowski - era por demais experiente 
para supor que as rela~6es de parentesco derivavam do nucleo central 
de rela~oes de familia. Ambos os autores atribuiram tambem grande 
enfase as rela£oes interpessoais de parentesco. Na obra deles, escreveu 
Fortes, "o sistema de parentesco e visto como uma rede bilateral de 
reconhecidas rela!;6es diadicas que irradiam de dentro para fora a partir 
da familia elementar"44• 

. 0 fator, ?usente ness~s escritos era o peso extemo das disposi~oes 
legats e poht!cas, as quats, em conjunto com as pressoes domesticas 
geradas no seio do grupo familiar, modelavam o sistema de parentesco. 
Escrevcu Fortes mais tarde: 
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};: minha convic~ao que o mais importante avan~o registrado 
na teoria do parentesco, depois de Radcliffe-Brown, mas como 
decorrencia direta de sua obra, foi a separa~ao analitica operada 
entre o dommio polftico-juridico e o dominio familiar, ou domes
tico, dentro do universo social total do que foi canhestramente de
signado por sistemas sociais baseados no parentesco45• 

Os Iivros de Evans-Pritchard sobre os Nuers e os livros de Fortes 
sobre os Tallensi demonstraram esse contexto dual dos grupos de pa
rentesco - ~amiliar e politico. 0 argumento recebeu forma concreta na 
divisao dos estudos da estrutura social Nuer e Tallensi em dois volumes. 
Em cada caso, o primeiro volume trata das relac;oes de cla e linhagem, 
o segundo das relac;oes interpessoais de parentesco. 

Assim, a decada de 1940 iniciou-se com The Nuer e a demonstra
<;ao do significado politico das linhagens. E terminou com The Web of 
Kinship among the Tallensi e a analise cfa interac;ao entre influencias 
cxtemas e internas sobre as relac;oes de parentesco. A obra de Fortes 
c Evans-Pritchard derivou reconhecidamente de Radcliffe-Brown, mas 
rcpresentou apenas urn dos possiveis desenvolvimentos de suas teorias. 
De fato, Radcliffe-Brown nunca apreendeu inteiramente as suas impli
cac;oes. Em sua extensa introduc;ao a African Systems of Kinship and 
Marriage ( 1950), ele ainda tratou os grupos de descendencia e outras 
corpora<;oes de parentesco desde o ponto de vista interno, principal
mente. Mas outros contemporaneos foram em sua maior parte conver
tidos. Urn notavel exemplo foi Audrey Richards, uma das mais intimas 
colaboradoras de Malinowski, que em sua colaborac;ao para African 
Systems of Kinship and Marriage demonstrou a intera~ao das influencias 
familiares e polftico-juridicas sobre os sistemas matrilineares centro-afri
canos, no que constitui urn dos mais requintados exemplos da nova 
ubordagem. 

Finalmente, e importante assinalar que esse movimento foi facili
tudo pelo uso de uma no<;ao mais refinada de estrutura. Evans-Pritchard 
c Fortes aceitaram a 16gica de Bateson e transcenderam o realismo sim.: 
plista de Radcliffe-Brown. Escreveu Fortes em 1949: 
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Quando descrevemos a estrutura, ja estamos lidando com 
prindpios gerais muito distantes do complexo emaranhado de 
comportamento, sentimentos, cren~as etc., que constituem o teci
do da vida social concreta. Nos estamos, por assim dizer, no do
mfnio da gramatica e da sintaxe, nao no da palavra falada . .§2.. 
jill9.CDUmOS a estrutura na "realidadc concrcta"_ ~e~cntqa....B.O.: 

..s.iais em virtude de teimos estabelecida primeiro a estrutura por 
abstra~ao da "realidade concreta"46• 

Foi necessaria realizar tal nfvel de abstrac;ao - escapar ao Iimi
tado enfoque das rela~oes interpessoais - a fim de se proceder ao 
genera de distin\;ao de que dependia a obra deles, entre dominios ex
terno e interno, entre rela~oes intergrupos e intragrupos, entre politica 
e parentesco. 

XI 

0 movimento da Antropologia Social britanica nas decadas de 
1930 e 1940 pode ser descrito segundo varias dimensoes. Houve a 
trans1c;~o da liegemonia de Malinowski e da London Scholl of Econo
mics para a de Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard e Fortes em Oxford. 
.A. Oceania,, com suas n:ic~ocultu@s limitadas e ~are_g.t~J.!!.ente simples, 
!o1 subshtmda como pnnc1~l area de trabalho de campo pela Africa, 
C?m SU~S grapoes SOQeOaaeSdiSSeiiiinaaaS'e"; COm fieqi.iencia, altamente 
~~erenc~adas. Tambem nesse periodo os t o 61o os adotaram rimei-
ro e · am o funcionalismo concreto basea o na mshtm-
c;ao de alinowski • ex erimentaram varios modos de a I-

na fUente, adgtaram upa posi~go saciol6gica, estmtnralista. Deu-se, 
enf1m, uma mudan~a de interesses t6picos da familia, magia e modos 
de a~segurar a existencia para os sistemas pollticos e de parentesco -
dos mteresses nao s6 de Malinowski mas tambem de Frazer e Wesler
marek, para os interesses diferentes de Morgan, Maine, Rivers e Rad
cliffe-Brown. Esses varios movimentos estavam ligados entre si em urn 
nivel, como deve ter ficado clare ao leitor nesta altura. 

Todo o perfodo pode ser melhor acompanhado atraves de suas mo
nografias centrais. Estas nao s6 refletiram os pontos de vista e as preo
cupac;oes correntes mas tambem atuaram como experimentos em termos 
de compreensao e explicac;ao. As monografias mais bern sucedidas tor
naram-se modelos a imitar. Durante grande parte da decada de 1950, 
os aotrop6logos sociais britanicos da gerac;ao pas-guerra contentaram-se 
em repetir os experimentos que Evans-Pritchard conduzira a born ter
mo em Witchcraft, Oracles and Magic, e The Nuer. 

Entretanto, a tradi~ao malinowskiana manteve-se viva e as contra
di<;ocs na nova abordagem estrutural, bern como as suas limitac;oes, cedo 
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Jevaram os mais aventurosos a explorar outros caminhos atraves da 
selva percorrendo pistas ao longo das quais alguns ate encontraram, 
para 'sua grande surpresa, urn fiel discipulo de Malinowski, que ainda 
lograva subsistir no sertiio, der::uba~do e queimando. , . 

Se adotarmos a perspectiva mats ampla, .a caractenstrca realmente 
notavel desse periodo foi, simplesmente, a energia criadora demonstra: 
da por urn grupo de apenas duas duzias de pesquisadores, em menos 
de duas decadas. A proeza da Antropologia Social britanica, nos an~s 
entre as guerras, justifica a sua compara~iio com a escola de L'Annee 
Sociologique em seu apogeu. 
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IV. Antropol~gia e colonialismo 

Na ante-sala do ex-Presidcnte Kwame Nkrumah costumava estar pen
durado urn quadro. Era enorme e a principal figura retratada era o pr6prio 
Nkrumah, lutando e debatendo-sc bravamente com os dcrradeiros grilhoes 
do colonialismo. Os grilhocs vao cedendo, qucbram-se, hi trovocs e reHim
pagos no ar, toda a terra treme. A urn canto da tela veem-se fugindo tres 
pequenas e palidas figuras de homens brancos. Urn delcs e o capitalista, e leva 
uma carteira. Urn outro e o padre ou missionario, que leva a Biblia. 0 ter
ceiro, uma figura menor, carrega urn livro intitulado African Political Sys
tems: e 0 antrop6logo ... 1 

"Seqtielas do colonialismo", diz-se algum:ts vczes a pro;;6sito de nossas 
investigac;:oes. As duas coisas estao certamente ligadas mas nad:t seria mais 
erroneo do que ver a antropologia como urn retorno a mentalidade colonial, 
uma ideologia despudorada que oferece ao colonialismo uma oportuuidade 
de sobrevivencia. 

Aquilo a que chamamos Rcnascenc;:a foi urn verdadeiro nascimento para o 
£Olonialismo e a antropologia. Entre os dois, defrontando-se mutuamente 
~de o tempo de sua origem comum, trava-se ha quatro seculos urn diatogo 
equivoco. Se o colonialismo nao existisse, a elaborac;:ao da antropologia 
teria sido menos retardada; mas tambem a antropologia tivcsse sido talvez 
levada a implicar toda a humanidade em cada urn de seus cstudos de casos 
particulares. A nossa ciencia atingiu a maturidade no dia em que o homem 
ocidental comec;:ou a perceber que jamais se entenderia a si mcsmo en
quanta houvesse urn (mico povo ou rac;:a na superficie da Terra que ele 
tratasse como urn objeto. S6 entao a antropo!ogia poderia apresentar-se em 
suas verdadeiras cores: como urn empreendimento que reve e censura acre
mcnle a Rcnascen~a, a fim de levar o humanismo a toda a humanidade. 

Levi-Strauss2 

Dcsde os scus primciros dias, a Antropologia briH\nica sempre gos
tou do sc aprcscntar como uma ciencia que poderia ser util na adminis
trn<;ao colonial. As razocs slio 6bvias. Os govcrnos o intcrcsscs colo-
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niais ,ofereciam a~ melhores perspectivas de apoio financeiro, sobretudo 
nas decadas antenores ao reconhecimento da disciplina pelas universi· 
dades. Ao mesrno tempo, no apogeu do entusiasrno imperial, o pensa
mento .de sua possivel utilidade deve ter anirnado alguns daqueles que 
se ded1cavam a esse estudo esoterico e marginal na Gra-Bretanha. Ja 
em 1856 urn autor escrevia na revista da Sociedade Etnol6gica de Lon
dres, com mais otimismo do que os fatos justificavam: 

Reconhece-se hoje, de um modo geral, que a etnologia tern 
os mais fortes motivos para chamar a nossa aten(;ao, nao s6 par
que tende a satisfazer a curiosidade dos que gostarn de observar 
as obras da Natureza mas tarnbern por ser de grande irnportancia 
pnitica, especialmente neste pais, cujas numerosas colonias e ex
tensas atividades comerciais o colocam em contato com tamanha 
variedade de especies humanas, diferentes umas das outras em 
suas qualidades ffsicas e marais, e todas diferentes de n6s3• 

Essa disposi\<iiO para se alistar na causa colonial foi tambem mui
to comum no come\<o do seculo XX, embora nao fosse universal, em 
absol~to. Talvez Haddon tenha representado o vigoroso antrop6Iogo 
co~o~I~l, em sua expressao mais simples. Ele viajou para a Columbia 
Bntamca em 1909, a fim de realizar pesquisas sabre a cultura india. 
E~quanto ~~ _estava, a pollcia lan(;OU urn ataque contra os trabalhadores 
chmeses dJssidentes, e Haddon viu-se pressionado para prestar servi<;o 
com outros. vi~itantes brancos. Eximiu-se de participar no ataque, pre
textando miOpia, mas apresentou-se como voluntario para montar guar
da aos 66 prisioneiros que tinham sido feitos. Numa carta para a famllia 
escreveu: 

Nao f?i exa~ame?te para isso que vim ate aqu.i. .. em Iugar 
de Etnolog1a. lnd1a, t1ve uma Ii9ao pratica de Sociologia. . • Mas 
estou aprove1tando bern o tempo, cheio de novas experiencias, al
gumas das quais serao uteis para ensinar e outras para bater papo4• 

:E: irnpossfvel imaginar alguem como Frazer participando tao ati
varnente. Na verdade, Frazer representou a posi(;ao contraria, 0 sabio 
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em sua torre de marfim, inclusive relutante em especificar os posslveis 
usos de seus cstudos. Em seu discurso de posse em Liverpool, em 1908, 
advertiu o publico que o ouvia: 

Mas se desejam destrogar a contextura social, nao devem 
esperar que o vosso professor de Antropologia Social os .a jude. e 
seja vosso cumplice nessa tarefa. Ele nao e vi~ent~ para d1sce_rmr: 
nern profeta para anunciar a vinda do Mess1as a Terra; nao e 
charlatao com um remectio eficaz para todos os males nem ca· 
valeiro da Cruz Vermelha para liderar uma cruzada contra a mi
seria e a fame, contra a doen\<a e a morte, contra todos os hor
rendos espectos que flagelam a pobre humanidade. Compete a 
outros com mais alta fama e natureza mais nobre do que a sua 
tocar a carga e conduzi-los nessa Guerra Santa. Ele e apenas um 
estudioso, urn estudioso do passado, que talvez possa contar-lhes 
urn pouco, muito pouco, do que foi, mas nao pode nem se atreve 
a dizer-lhes o que deveria ter sido ... 5 

Seria certamente muito diflcil especificar que usos praticos a Antro
pologia dos difusionistas e evolucionistas - os "estudi?s?s do passado" 
de Frazer - poderia ter tido para os governos colomms. 

Os antrop6logos, entretanto, apontaram o.s usos possfv.eis de sua 
disciplina como urn meio de obterem reconhec1mento. Os diplomas de 
Oxford Cambridge e Londres eram justificados, em parte, como uma 
forma de forne1 ff treinamento para funcionarios col?ni.ai~. 0 Royal 
Anthropological Thstitute tambem destacou os usos da d1Sc1plma enl: suas 
repetidas tentativas de angaria(;iio de fundos para cargos de_ ensmo e 
pesquisa antropol6gica, por vezes trabalhando em colal;wra~ao com a 
Folklore Society e a British Association. No nivel mais Simples, e clara, 
a tese era defensavel. Qualquer pessoa em atividade nas colonias estaria 
melhor preparada se conhecesse alguma coisa a respeito dos povos com 
que iria lidar. Mas era diflcil convencer o governo britanico de que os 
antrop6logos tinham algo de muito espedfico a oferecer. 

Em 1909, uma delega(;iio de administradores coloniais, membros 
do Parlamento e professores, procurou Lorde Asquith, entao Primeiro
Ministro solicitando-lhe a concessao de uma verba de a pen as £500 
anuais para a in stala~ao de urn centro de ensino. ~e Antropologi~ .em 
beneficia dos funcionarios e comerciantes em at1V1dade nas colomas. 
En(atizararn o valor comercial dos conhecimentos antropol6gicos e ten
lftram ate persuadir Asquith de que tal institute de ensino significaria, 
n Iongo prnzo, \Jm f\ subswncinl cconomia: 
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A nec~ssi~~de [desse. institute] pode ser ilustrada pelo caso 
de urn func10nano sem tremamento antropol6gico, cuja a!;ao acar
retou urn mal~e~tend!~o de p~rte de uma tribo fronteiric;a. Seguiu
se u~a expedt~ao mJlttar, CUJO custo foi provavelmente dez vezes 
supenor ao que o Institute requeriria nos pr6ximos cern anos. 

. ~as.' na passagem seguinte, eles expuseram inadvertidamente a 
trrelevancta de algumas de suas preocupac;oes: 

0 Professor Ridgeway passou a tratar da necessidade de an
tropometria, urn importante ramo da ciencia, cujas reivindica!;6es 
ele defendeu. As medi96es e outros detalhes das caracteristicas fi
sicas deveriam ser tornados em todas as escolas. 

Lorde Asquith: - Isso custaria uma fortuna. 

Sir Harrr Johnston apresentou urn outro argumento: "Como rac;a, 
~6s somos mutto esnobes e se fosse feita a concessao autorizando o ins
h.tuto a intitular-se 'Regio' por graciosa permissao do Rei, a antropolo
gta certamente receberia urn enorme impulso"6• Sem resultado. 0 Insti
tute ~ntr?pol6gico recebeu o titulo de "Regio" em 1907 mas nenhum 
n_ovo mstJtuto ,de ensino foi fundado. . . nem mesmo estabelecido com 
tao pomposo tltulo. 

Sir Herbert Risley bern poderia gastar seu Iatim urn dia inteiro 
c.omo fez em Winchester em 1910, explicando aos rapazes que deve~ 
nam estudar . An~r?pologia antes de partirem para a India, mas isso 
nunca lhes fot extg!do. A de~anda de instruc;ao antropol6gica nunca foi 
grande e nun~a ve10 a conso.hdar-se fora do imperio africano. Tampon
co os an~ropologos consegutram obter dinheiro e reconhecimento du
rante muttos anos. 

. Mesrno d~r~nte a guerra, continuaram promovendo essa estranha 
ah~nc;a de ad~1~1~tr~dores opiniosos e cientistas relativamente obscuros. 
HoJe, as sua~ ~mctativas parecem urn tanto divertidas, quando nao eram 
urn pouco stmstras. Numa das intermimiveis reuni6es de Sir Richard 
Temple, desta vez de uma comissao sob a egide da British Association 
c~ 1914, ~ C?ronel Sir Matthew Nathan, representando a African So~ 
ctcty, contnbum com esta avalia~ao: 
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A aplica~ao do estudo difere alguma coisa na Africa Orien
tal e Ocidental, em comparac;ao com a Africa do Sui. No primeiro 
caso, queremos saber tudo a respeito do nativo a fim de desen
volver a sua capacidade ao maximo e aumentar gradualmente essa 
capacidade, de modo que, no futuro, nos auxiliem na administra
crao do governo e nos neg6cios do seu proprio pais. 

Na Africa do Sui, queremos que o estudo de Antropologia 
nos assista na soluc;ao dos onipresentes problemas nativos. Sem
pre achei, e penso ter dito algumas vezes, que quanto mais enca
rarmos o nativo da Africa do Sul como urn problema cientifico, 
menos sentiremos que ele representa urn perigo social. Com as 
na($6es ocorre o mesmo que com os individuos: tout savoir, tout 
pardonner7• 

Essa analise parece ter impressionado Temple, porque, quando em 
1921 Ianc;ou mais urn de seus inumeros apelos em prol de uma escola 
de Antropologia Aplicada, fe-lo sob o titulo de "Tout Savoir, Tout Par
donner" ... acrescentando a guisa de conclusao: "Tout Gagner"8• Mas 
poucos antrop6logos estavam particularmente interessados nesse aspecto 
das coisas, exceto como urn recurso para vender sua mercadoria. De urn 
modo caracteristico, o comentario de Seligman sobre uma dessas con
ferencias de Temple foi que a func;ao mais uti! de uma Repartic;ao Cen
tral de Antropologia Imperial poderia ser a publicac;ao de relat6rios; e 
acrescentou: "Conhec;o pelo menos tres trabalhos de prime ira categoria,. 
dois africanos e urn do Pacifico, que estao guardados porque nenhum 
editor os aceitan'i sem urn subsidio substancial"9• 

II 

Se o govemo e o publico britanicos nao se deixaram facilmente 
impressionar pelos possiveis usos da Antropologia, os govemos colo
niais tampouco se mostraram sensibilizados. No Oriente, a tradic;ao era 
que os administradores beneficiassem do estudo de linguas e sistemas 
ju rfclicos das complcxas sociedades por eles administradas, mas a pes
quisn sociol6gicn nunca foi encorajada. Na :tndia, por exemplo, a "etno
logiu, pnrccc nunca tcr significado mais do que o desenvolvimento do 
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censo para incluir alguns dados sociais e culturais, assim como, em grau 
limitado, o estudo de povos "tribais". Quanta ao resto, a antropologi.a 
foi principalmente usada no imperio africano, embora em 1920 a adml
nistra~ao australiana na Papuasia nomeasse urn antrop6logo do governo. 

A folha de servi~os na Africa nao e muito impressionante, pelo 
menos ate a decada de 30. Antrop61ogos do governo foram nomeados 
em 1908 na Nigeria Meridional, ap6s dificuldades com a administra~ao 
local mas os seus contratos nao foram renovados. Em 1920, o governo 
da C~sta do Ouro nomeou Rattray, urn funciom1rio administrativo, para 
o recem-criado pasta de antrop6logo governamental; uma das nomea
c;oes realmente inspiradas da epoca. No ano seguinte, o governo nige
riano decidiu que o censo devia canter substanciais informac;oes etnol6-
gicas - segundo o modelo, ao que parece, do censo indiana. Par es~a 
razao Meek urn outro administrador colonial com alguma formac;ao 
antropol6gic~, foi nomeado Comissario do Censo na Provincia Seten
trional. Em 1927, ele e Talbot foram enviados a Nigeria Meridional a 
fim de realizar investiga~oes em conseqiiencia do colapso da adminis
trac;ao local nessa area. Contudo, tratava-se principalmente de nomea
c;oes ad hoc; e o papel do antrop6logo governamental nao estava institu
cionalizado a qualquer nivel n a Africa Ocidental. 

Na Africa Oriental, Seligman tinha sido contratado para realizar 
pesquisas antropo16gicas em nome do governo do Sudao, missao que ele 
transferiu mais tarde para Evans-Pritchard. Nenhum usa foi feito da 
expertise de ambos. Recorda Evans-Pritchard: 

0 Professor Seligman disse-me certa vez que, durante todos 
os anos oue trabalhou no Sudao ou sobre problemas sudaneses, 
nem uma ·vez foi solicitado o seu parecer e na unica oportunidade 
em que se prontificou a da-lo, a respeito dos fazedores de chuva 
dos Montes Nuba, nao foi ouvido. Durante os quinze anos em que 
trabalhei em problemas sociol6gicos na mesma regH1o, nem uma 
s6 vez me foi solicitada a opiniao sabre quaisquer quest6es10• 

Em outras regioes da Africa Oriental, somente o governo do Tan
ganica criou urn posto de soci6logo do govcrno. 

Na Africa Meridional, Schapera trabalhou durante muitos anos em 
estreita colaborac;ao com o governo da BechuanaHindia, e na Uniao Sul
Africana o governo criou uma se~ao etnol6gica do Departamento de 
Assuntos lnd1genas em 1925. 0 trabalho desse 6rgao - muito ampliado 
subscqiientemente - nunca foi alem da rotina de realizac;ao de censos 
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etonol6gicos, pareceres sabre as pretensoes de varios candidates a chefias 
tribais e mais recentemente, a criac;ao de formas pseudotradicionais de 
administ~acao tribal. Os antrop6logos do governo sul-africano foram vir
tualmente ·imunes aos principais progresses da Antropologia Social e 
nao dispoem de qualquer teoria sociol6gica que possa apoiar o governo 
sul-africano no perverso trabalho de subordinac;ao e explora<;iio. Grande 
parte do seu trabalho era executado rotineiramente por funcionarios dis
tritais nas colonias britanicas os auais - se conscienciosos - lanc;avam 
apontamentos etnol6gicos no~ Iivr~s de registros de seus distritos. 

Portanto ate meados da decada de 1930, pouco havia que se pu
desse chamar'uma antropologia oficial no Imperio Britfmico e Dominios. 
Tomando o Imperio como urn todo, nao e exagerado dizer que, par essa 
.epoca, a contribuic;ao antropo16gica direta para a administrac;ao era 
insignificante. 

Por outro laqo, havia urn efeito indireto atraves do treinamento dos 
funcionarios coloniais em Antropologia. Os governos coloniais nao se 
opunham a que os seus funcionarios tivessem algumas noc;oes da materia. 
Como observou o Governador da Costa do Ouro, "para que a antropo
logia seja comprovadamente de algum beneficia pratico para a adminis
trac;ao, ela deve ser empreendida por funcionarios que demonstrem e_?
tusiasmo pelo estudo da materia e a encarem mais como uma ocupac;ao 
agradavel do que como um dcver do cargo"11• 

Relativamente poucos funcionarios poderiam ter adquirido mais do 
que um verniz superficial acerca da materia, mesmo depois do divisor 
de aguas em poHtica colonial que a decada de 1930 representou. 0 seu 
treino era breve e a enfase recaia sabre o Direito e tecnicas praticas 
como contabilidade, levantamentos topograficos etc. As Hnguas eram in
centivadas mas poucos as dominavam, e a Antropologia era apenas uma 
das opc.;oes que competiam para atrair as aten~ocs dos formandos. Alcm 
disso, a Antropologia que estava sendo ensinada nessa epoca em Oxford, 
Cambridge e no University College de Londres era em grande p arte 
equivocada e mal orientad t);r nao s6 de acordo com as padroes rna
demos mas tambem pelos pldroes da epoca na London School of Eco
nomics e nos Estados Unidos. Estava cheia de pressupostos difusionistas 
e evolucionistas, e as doses de antropologia fisica, ainda de orientac;ao 
racialista, de tecnologia e absurdas teorias de religiao ainda a tornavam 
mais confusa. 

Algu ns administradores tiraram certo proveito de seu treinamento, 
mas urn lcvantamento das pesquisas antropol6gicas realizadas par ad
ministradores coloniais perde com folga numa compara~ao com as dos 
missionarios. As rcvistas que alguns governos coloniais publicavam con
Linham pouca materia antropol6gica, embora mais etno-hist6ria e ane
dolas curiosas. Elas revelam como os administradores mais estudiosos 
cram mais alra(dos para o estudo da flora e fauna de seus territ6rios, 
umn fuga, scm duvido, de seus cansativos cantatas com os habitantes 
hUJll l\llOA. 
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Ill 

A polftica colonial britfmica na Africa come9ou a mudar na decada 
<le 1930. Foi decidido "desenvolver" as colonias economica e adminis
trativamente, e as ate entao negligenciadas colonias africanas foram esti
muladas a_ empenhar~se num planejamento administrative mais positive. 
A depressao e depo1s a guerra atrasaram a implementa9ii0 de muitos 
pianos, mas a mudan~;a de orientagao polltica teve seus efeitos sobre os 
antrop6logos. Em primeiro Iugar, o International African Institute obte
ve, por fh;n, dinheiro suficiente para financiar bolsistas no campo, fa
zenda ass1m com que, coincidentemente, o semim1rio de Malinowski 
descrevesse urn giro de 180° e passasse a concentrar-se na "mudan9a 
'cultural" na Africa. Em segundo Iugar, foi fundado na Rodesia do Norte 
(como entao era chamada) o Rhodes-Livingstone Institute. Ele fixou 
o padrao para os institutes de pesquisa social colonial que iriam fornecer 
tao grande estfmulo a Antropologia depois da guerra. Em terceiro Iugar 
Lorde Hailey foi encarregado de efetuar o seu levantamento geral afri~ 
cano. Apresentou propostas para investir verbas comparativamente ele
v~das em pesquisas e uma parte delas iria pingar em dire<;iio dos antro
pologos. 

0 International Institute of African Languages and Cultures -
para dar o seu nome complete - foi fundado em 1926, com o apoio 
de antrop6Iogos, Iingtiistas, missionaries e funcionarios coloniais de varies 
paises e~ropeus. 0 primeiro conselho, por exemplo, inclufa Lugard, a 
gr~nd~ f1gl!ra colonial; Edwin Smith, o antrop6logo missionario e seu 
pnme1ro d1retor; e eruditos da estirpe de Levy-Bruhl, Schebesta e Selig
man. Eles eram respeitados, ate mesmo festejados de maneira discreta 
pelos varies governos coloniais; em 1930, quando o conselho se reuniu 
em Roma, foi concedida aos seuJ membros uma audiencia pelo Papa. 
Mas o tra_b~lho do .In~tituto restringiu-se por alguns anos ao campo da 
pura erud1gao academ1ca, sendo talvez a sua mais notavel realiza9iio as 
propostas sobre ortografia africana. 

Embora os seus membros ativos tivessem na Gra-Bretanha a base 
pr~nc~pa~, o carater internacional do organismo e a distin9iio de seus 
pnnc1pa1s membros serviram de born veiculo para os fundos que foram 
gradualmente postos a sua disposi~ao. Nada havia de espetacular nessa 
frente: a renda do primeiro ano, proveniente de urn fundo de beneficien
da, subsidies de varios governos metropolit?nos e coloniais e cotas de 
s6cios, t~taliz?u pouco mais de £ .3.000. Urn donative da Carnegie 
CorporatiOn aJudou a elevar a renda do terceiro ano para quase £.7.000, 
mas a renda do _Institute s6 se estabilizou numa cifra razoavel quando, 
no come~o da decada de 1930, a Rockefeller Foundation decidiu finan
dar bolsas atraves do Institute e elevou a renda para £.9.000. Foram 
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essas bolsas para pesquisas que fizeram do Institute uma verdadeira for
~a na Antropologia durante essa decada. 

Nii.o havia muitas dessas balsas e subsfdios; mas tambem e verdade 
que o numero de antrop6Iogos era escasso nos anos entre as guerras. 
0 impacto desses subsidies foi desproporcional em rela<;ao a sua quan
tidade. Os primeiros tres bolsistas foram Fortes, Nadel e Hofstra. Outros 
antrop6logos que foram financiados em parte ou inteiramente pelo Ins
titute, nos anos seguintes, foram Monica Hunter (depois Wilson), Scha
pera, Forde, Read, Gordon Brown e Hilda Beemer (depois Kuper) . As 
pequenas verbas desembolsadas para pesquisa produziram urn extraordi
nario rendimento em termos intelectuais. Alem disso, o Institute pode 
subsidiar a publica~ao das monografias e simp6sios resultantes desse 
trabalho de campo, tornando-se a mais importante editora antropol6gica 
do mumlo. 

Quando o Instituto recebeu os fundos Rockefeller, elaborou urn 
plano qliinqiienal de pesquisas que foi publicado em 1932. 0 plano e 
de interesse como informa<;ii.o do que significava "antropologia aplicada" 
para a nova geragao de funcionalistas, pois refletia os seus interesses e 
os dos missionaries mais refinados. 0 pressuposto inicial do plano era 
que os recursos Iimitados do Institute deveriam ser dirigidos para a so
Iuc;ao de um importante problema, que foi definido nos seguintes termos: 

0 problema fundamental decorrente da interpenetra~ao da vida 
africana pelas ideias e for<;as economicas da civiliza~ii.o europeia 
e o da coesii.o da sociedade africana. A sociedade africana esta 
sendo submetida a uma severa tensao, e existe o perigo de que as 
poderosas forgas que estao penetrando no continente acarretem a 
sua completa desintegra~ao, cujos resultados devem ser calamitosos 
para os indivfduos que a constituem e, ao mesmo tempo, impossi
bilitem a evolugao ordt )pa da comunidade. Prop6e-se, portanto, 
que as pesquisas promoviaas pelo Institute sejam dirigidas no sen
tido de se obter urn melhor entendimento dos fatores de coesao 
social na sociedade africana original, os modes como esses fatores 
estii.o sendo afetados pelas novas influencias, as tendencias para 
novos agrupamentos e a forma~ao de novos vinculos sociais, e as 
formas de coopera~ao entre as sociedades africanas e a civiliza~ao 
ocidentaP2

• 

Esta fonuula<;ao sugere a ilusao funcionalista - a qual, e clare, 
alguns funcionalistas cscaparam - de que, como os seus modelos de 
socicdndc prcssupun1Hlm oquilfbrio entre as partes, a mudan~a significava 
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desintegra~ao. A imagem dos remanescentes pateticos das tribes austra
lianas e norte-americanas obcecava-os. Nao obstante, o plano continuou 
insistindo em que o Institute nao era pr6 nem contra a "mudan~a". Ti
nha por objetivo realizar o estudo cientifico dos processes de mudan~a, 
sem se comprometer a favor ou contra esta ou aquela politica. 0 admi
nistrador receberia simplesmente as informa~oes que pudessem ajuda-lo 
a determinar 

as rela~oes corretas entre as institui~oes da sociedade africana e 
os sistemas alienigenas de govemo, educa~ao e religiao, preservan
do-se o que e vital naqueles e eliminando-se o conflito desnecessario 
entre os ultimos c a tradi~ao, o costume e a mentalidade africanos13• 

Mas os bolsistas do Institute fizeram muito pouco no tocante ao 
estudo da "mudan~a". Consumiram a maier parte do seu tempo e ener
gia no que consideravam ser estudos mais academicos e mais cientfficos 
das bases da coesao social. Alguns participaram em pequenos projetos 
"aplicados", mediante convite dos govemos seus anfitrioes. Assim, Fortes 
escreveu uma descri~ao detalhada das leis matrimoniais Tallensi para 
uso nos tribunais, e foram-lhe solicitados alguns pareceres de ordem 
geral sabre a reorganiza~ao administrativa dos longinquos territories se
tentrionais da Costa do Ouro. Margaret Read realizou urn estudo dos 
efeitos da mao-de-obra migrat6ria sabre a vida das aldeias indigenas da 
Niassalandia. Nadel aconselhou a cria~ao de "tribunais pagaos" parale
lamente aos tribunais islamicos na area Nupe da Nigeria. Tambem for
neceu dados economicos para usa na reavalia~ao do esquema tributario. 
Houve mais alguns estudos de natureza analoga, subprodutos da pesquisa 
antropo16gica mais fundamental sabre a estrutura social. 

As publica~oes academicas dos antrop6logos eram de escasso inte
resse para os administradores coloniais, e os projetos aplicados eram 
poucos e discretos. Sir Phillip Mitchell falou em nome de muitos quan
do se queixou de que os antrop6logos, 
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afirmando que s6 eles estao dotados de entendimento, atarefam-se 
com entusiasmo em redor de todas as minucias de obscuras prati
cas tribais e pessoais, donde resultaram numerosas descri~oes labo
riosas e freqiientemente precisas ... de urn tal tamanho que nin
guem tern tempo para as ler e, de qualquer forma, ja sao irrelevan
tes, na epoca em que finalmente sao publicadas, para OS neg6cios 
do dia-a-dia do governo. 

Urn genera diferente de desenvolvimento foi prenunciado pelo es
tabelecimento do Rhodes-Livingstone Institute em 1938. Foi fundado 
para dirigir as pesquisas sociais na "Africa Central Britanica", seguindo
se-lhe depois da guerra 0 estabelecimento de varies centres similares 
em outras areas coloniais. Pela primeira vez foi empregado pessoal de 
pesquisa social nos mesmos termos generosos dos demais funcionarios 
superiores da administra~ao colonial, mas os pesquisadores gozaram, 
entretanto, de consideravel autonomia em sua atividade. Isso foi facili
tado pelo fato de, embora o Institute estivesse localizado na Rodesia 
do Norte, seu raio de a~ao abranger urn grupo de paises e poder assim 
evitar a domina~ao pelas exigencias de urn uniw govemo colonial. Os 
come~os foram modestos e, nos primeiros tempos, apenas foram empre
gados urn ou dois pesquisadores. Neste caso, como em outras areas, o 
momenta decisive foi a promulga~ao em 1940 do Colonial Development 
and Welfare Act. Esta lei resultou em parte do A frica Survey de Hailey. 

Hailey era urn funcionario superior aposentado do Servi~o Civil 
Indiana, que empreendeu esse levantamento geral por sugestao de Smuts 
e com fundos provenientes das Funda~oes Carnegie e Rhodes. 0 seu re
lat6rio concentrou-se principalmente na administra~ao mas tambem for
mulou criticas aos antrop6logos. Hailey nao se impressionou com as 
teses apresentadas por Malinowski. A grande proeza da Antropologia 
Aplicada, que os antrop6logos sempre costumavam citar, fora a desco
berta de que o Tamborete Dourado dos Achanti possuia tamanho valor 
ritual que os Achanti jamais aceitariam seu usa abusive por quem quer 
que fosse sem guerra. 0 comentario de Hailey a esse respeito estava 
cheio de born sen so: 

A tentativa da Administra~ao da Costa do Ouro, em 1889, 
de se apossar do Tamborete de Ouro dos Achanti tern sido fre
qtientemente citada como \liD exemplo de ... incompreensao, em
bora fosse talvez uma prov~J.ie flagrante desprezo dos sentimentos 
populares e nao de ignorancia do costume indigena14• 

Os antrop61ogos estavam sendo excessivamente ingenues se pensa
vam que os conflitos eram fruto de equivocos e mal-entendidos tao fre
qiientcmente quanta promanavam de conflitos fundamentais de interesses. 

0 seu ceticismo era ainda mais profunda. Embora aceitasse que os 
administradores deviam tentar dispor de todas as informa~oes ao seu 
alcance, Hailey sublinhou que a administra~ao britanica na Africa Oci
dcntal tinha conseguido realizar uma grande obra antes que a primeira 
pesquisa significativa sabre institui~oes africanas fosse empreendida -
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o West African Lands Committee, que foi nomeada em 1912. Alem 
disso, ele achou que, se a polltica de Governo Indireto fosse aba.ndon~da, 
como esperava que fosse, os usos ja limitados da Antropologta senam 
ainda mais restringidos. Escreveu Hailey: 

0 problema dos desajustamentos na sociedade africana cria
dos pela extensao a ela das institui<;:6es economicas ou pollticas 
ocidentais nao e mais passive! de tratamento pelos antrop61ogos do 
que por quaisquer outras pessoas. 0 campo mais evidente em que 
os seus estudos ainda tern uma aplica<;:ao direta e na elucida<;:ao 
das regras consuetudinarias de casamento, sucessao e propriedade 
da terra. Neste campo eles tern uma utilidade definida, e o seu va
lor nao esta limitado as areas de aplicagao imediata, pois e pro
vavelmente ainda maior em seu esclarecimento do contexte de 
costumes e valores africanos em que toda a agao administrativa 
deve operar15• 

0 relat6rio de Hailey veio a lume num periodo em que a polltica 
colonial estava sendo revista, a luz dos eventos na tndia e no Oriente 
Media. A guerra estimulou uma reformula<;ao mais radical das quest6es 
coloniais, e em 1940 o governo publicou o Colonial Development and 
Welfare Act. Entre muitas outras coisas, essa lei proveu a aloca<;ao de 
ate meio milhao de libras por ano para pesquisas coloniais. 0 governo 
explicou que essa decisao foi predominantemente inspirada pelo relat6rio 
de Hailey. 

Os fundos estipulados para pesquisas s6 atingiram a marca de meio 
milhao no final da decada de 1940, mas nos primeiros anos da de 1950 
ja tinham superado o milhao de libras. Ressalve-se, porem, que essas 
verbas eram para todas as pesquisas, em todas as colonias. As maiores 
parcelas foram destinadas a pesquisas nas areas da agricultura, veteri
mhia e silvicultura (35 % ), e a pesquisas medicas (16% ). Todas as 
pesquisas sociais e economicas receberam apenas 9% do total. Depois 
da guerra, foi fundado o Colonial Social Science Researc~ Council 
( C.S.S.R.C.), com urn comite de nove membros, incluindo Ftrth e Au
drey Richards, para distribuir essas verbas. Os antrop6logos con~tituiam 
o principal grupo de cientistas sociais traba~hando 1:10 c~n:_po afnc~~o e, 
assim fundos suficientes foram colocados a sua dtspostgao, perrmtmdo 
uma ~xpansao impressionante das suas atividades profissionais depois da 
guerra. Era tal a escassez de pessoas treinadas para receber essas balsas 
de pesquisa que algumas foram concedidas a americanos, uma estranha . 
invcrsao das rela<;ocs tradicionais em materia de concessao de fundos. 
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A maioria das balsas do C.S.S.R.C. em Antropologia foram dadas 
a pessoas que trabalhavam no campo africano. A Africa continuou sendo 
virtualmente urn monop6lio academico dos antrop6logos ate a decada 
de 1950. Foi tambem o principal foco de suas pesquisas de campo de
pais de 1930. Em 1943, Braunholtz, entao presidente do Royal Anthro
pological Institute, lamentou-se a respeito da "tendencia natural dos an
trop6logos britfmicos para estudarem os habitantes das colonias britani
cas"16. Ele poderia ter perfeitamente acrescentado: " ... na Africa". 

Essa concentra<;ao na Africa nao e facilmente explicavel. 0 subcon
tinente indiana e o Oriente Medio estavam cada vez mais perturbados 
politicamente depois da Primeira Guerra Mundial mas a Africa nao 
estava, de forma alguma, uniformemente calma; Evans-Pritchard tinha 
estudado os Nuers pouco depois deles terem sido brutalmente "pacifica
des". E claro, alguns antrop6logos foram para outras paragens. Na de
cada de 30, por exemplo, Firth foi para a Malaia e Leach para a Bir
mania; mas, ate a decada de 50, foram pOUCOS OS que OS seguiram. 
Tampouco foi grande o n(Jmero de antrop6logos britanicos que retornou 
a Oceania depois de meados da decada de 30; essa tarefa ficou a cargo 
dos cientistas australianos. Nao se tratava simplesmente de uma questao 
de verbas. Em 1947, a Comissao Scarborough, refletindo as preocupa<;:6es 
do Foreign Office as vesperas da guerra fria, tentou estimular as pesqui
sas nas areas estrategicas do Oriente mas, de urn modo geral, os antro
p6Iogos preferiram manter-se afastados. E urn enigma - mas devemos 
lembrar que, sobretudo no periodo entre as guerras, ocupamo-nos dos 
movimentos de urn punhado de pessoas que estavam intimamente en
volvidas umas com outras. Num tal meio, a influencia fortuita de urn 
exemplo bern sucedido, ou as opini6es de urn homern poderoso (ou de 
uma mulher poderosa) numa determinada comissao devem ter sido mui
to importantes. 

IV 

Quando, mais ou menos relutantemente, o antropotogo ''fazia al
gum trabalho aplicado", a sua tendencia era para escolher urn unico 
topico, dentro de uma limitada gama de temas. (Eu disse "o antrop6lo
go" mas o trabalho aplicado era freqiientemente vista pelos rnembros 
mais cmincntes da profissao como algo que exigia menor esfoq;:o intelec
tuul c, porlanlo, mais adcquado para as rnulheres. A primeira discipula 
de Malinowski a scr despachada para realizar urn estudo de "mudan<;a 
t•ttllurul" na Africa foi cscol hida por se considerar que ela estava dema
Nludo "vordo" om Ant ropologin para fazer urn estudo tribal convencio-

133 



nal.) As questoes mais repetidamente tratadas nesses estudos sao a posse 
da terra, fl condifica<;ao das leis tradicionais, sobretudo a legisla<;ao ma
trimonial, migra<;ao da mao-de-obra, a posi<;ao dos regulos, especialmen
te os sob as*, e or<;amentos domesticos. Nenhum antrop6logo britanico 
tentou realizar urn estudo do modo como urn sistema tribal total poderia 
ser sistematicamente alterado; e s6 Monica Hunter e Lucy Mair se con
centraram especificamente na "mudan<;a". 0 experimento de Brown e 
Hutt no Tanganica e esclarecedor a esse respeito. 

Gordon Brown era urn canadense que fora treinado por Malino
wski. Servira como superintendente de educa~ao no Tanganica e, gra<;as 
a uma concatena~ao de eventos fortuitos, associou-se a urn compreensivo 
comissario distrital, Hutt, numa tentativa para descobrir como o antro
p61ogo e o administrador poderiam cooperar. 

Brown e Hutt concordaram em separar os papeis do antrop6logo 
e do administrador tao completamente quanto possivel. Brown nao ti
nha que julgar a polltica; Hutt nao contestaria os fatos do antrop6logo 
mas tinha simplesmente que pedir informa<;6es sobre determinados t6pi
cos e usa-las como achasse melhor. 

0 que foi que ele pediu? As suas primeiras tres questoes referiam
se ao registro de casamento e div6rcio, a extensao da poliginia e ao 
efeito da pena capital como dissuasor do homicidio. A medida que o 
experimento se desenrolava, em 1932, as questoes tornavam-se mais 
amplas mas Hutt resistiu especificamente as tentativas de Brown para 
preparar uma analise da situa<;ao social total no distrito. Nao queria 
que o estudo se tornasse demasiado academico. Assim, o antrop61ogo 
foi tratado meramente como uma fonte de informa<;6es idoneas sabre 
questoes espedficas e imediatas. Em outros distritos, o comissario dis
trital dirigiria questoes semelhantes a urn funcionario local de sua con
fian<;a17. 

Muito poucos antrop6logos apresentaram aos governos urn acervo 
significative de material encomendado. Hans Cory, o antrop6logo do 
governo do Tanganica, foi uma exce<;ao. Outra foi Schapera, que traba
lhou durante muitos anos em estreita alian<;a com o governo da Bechua
nalfmdia. Ele inventariou as leis Tsuanas, para OS regulos e para OS tri
bunais, escreveu uma descri<;ao dos varies sistemas de posse da terra 
no pais, e fez urn memorial sabre os efeitos da mao-de-obra migrante, 
preparando igualmente relat6rios confidenciais sabre assuntos mais es
pecfficos e delicados. Mais tipicamente, os antrop6logos preparavam 
analises parceladas quando eram amavelmente solicitados a faze-lo, e 
talvez a maioria nada fizesse nessa linha. 

Godfrey Wilson relatou urn exemplo tipico da especie de trabalho 
parcelado que era ocasionalmente realizado para os governos coloniais 

"' R6gulo 6 o nome dado aos chefes lribais africanos; o soba 6 urn chcfc tribal 
subordinndo u um r6gulo . (N. do T .) 
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africanos. 0 governo do Tanganica introduzira com exito a cafeicultura 
na regiao dos Nyakyusa, em comegos da decada de 1930. Ap6s os exi
tos iniciais, o plano encontrou dificuldades, devido ao habito Nyakyusa 
de se mudarem com muita freqtiencia e abandonarem seus campos, e 
tambem aos seus costumes extravagantes a respeito da posse da terra. 
Diante de certa pressao do governo colonial para que agissem, OS re
gulos promulgaram uma lei pela qual os cafezais seriam "propriedade 
absoluta" de seus cultivadores, mas isso. provou ser uma medida inviavel. 

Godfrey e Monica Wilson · tinham realizado trabalho de campo 
entre os Nyakyusa, e Godfrey Wilson estava no campo em 1938, sendo
lhe solicitado o seu parecer. Assinalou que nada poderia ser feito quan
ta a instabilidade da popula<;ao. A solu<;ao devia ser a cria<;ao de uma 
lei mais flexivel, talvez calcada sabre a lei Nyakyusa a respeito das 
bananeiras. Essa lei consistia em que as bananeiras deviam ser entregues 
aos cuidados dos novas residentes, mas o plantador original tinha que 
ser compensado com uma certa propor<;ao da colheita. Os funcionarios 
receberam bern essa sugestao mas na epoca em que Eilson estava escre
vendo- em 1940 - ainda era aguardada uma decisao. 

Cumpre assinalar varios pontes a respeito desse epis6dio. Em pri
meiro Iugar, Godfrey Wilson foi o que a Antropologia Social britanica 
produziu nesse periodo que mais se aproximava de urn especialista em 
"mudan<;a social" com profundos interesses no trabalho aplicado. Ele 
tornara-se recentemente o primeiro diretor do Rhodes-Livingstone Insti
tute e, em colabora\;ao com sua esposa, publicara a primeira tentativa 
feita por antrop6logos funcionalistas de apresenta~ao de uma teoria de 
mudan<;a sociaP8• Entretanto, nesse artigo sabre Antropologia Aplicada, 
publicado em 1940 na revista Africa, 6rgao do International African 
l nstitute, ele nao conseguiu encontrar uma hist6ria mais estimulante 
para ilustrar as possibilidades de tal trabalho. Se esse especime marginal 
c lalvez negligenciado de parecer foi considerado merecedor de alarde, 
cntao o desempenho dos antrop6logos sociais britanicos na area da An
lropologia Aplicada nao foi de molde a impressionar muito. 

R ecapitulando com olho critico o trabalho que foi realmente feito, 
o ceticismo dos administradores coloniais era muito compreensfvel. :E 
t;laro, ate mesmo os seus contemporaneos se mostraram estarrecidos 
com a presun\;ao deles, com a arrogante presun<;ao de que eram onis
t;icntes e a oposigao ignara de "Homens Pnhicos" (como gostavam de 
sc chamar) que moviam aos cientistas e estudiosos. Mas os antrop6logos 
fnziam o jogo deles, s6 participando com relutancia (por via de regra) 
nos pcqucnos estuclos imaginados pelos administradores e aceitando o 
ponto de vista de que n ao lhes competia pronunciarem-se sabre questoes 
de polltica, vislo que nao eram "homens praticos". 0 pior de tudo era 
que Malinowski promctcra isso mesmo. Como Audrey Richards confes
~nu : "0 nnlrop61ogo orcrccc freqtientemcnte a sua ajuda mas raras vezes 
l'Ondcsccndu em <J{t-ln"lo. 
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As razoes desse fracasso nao sao dificeis de identificar. Em pri
meiro Iugar, embora o antropologo pudesse ser freqi.ientemente financia
do por governos ou interesses coloniais, o seu futuro estava na vida 
academica. As universidades britanicas premiavam tradicionalmente o 
scholar puro e nao o tecnico, e o compromisso do antropologo com os 
estudos teoricos suplantou quase sempre o seu desejo eventual de se 
concentrar na pesquisa aplicada. Alem disso, a realizac;ao de pesquisa 
aplicada raramente constitufa uma condic;ao principal para a concessao 
de subsidies e bolsas com vistas ao trabalho de campo. Os organismos 
que os concediam reconheceram as prioridades dos scholars e adotaram 
o ponto de vista mais amplo de que seria benefice para a Gra-Bretanha 
possuir um acervo de conhecimentos e urn corpo de professores capazes 
de ajudar um dia, talvez, no aperfeic;oamento da polftica. Mesmo de
pais da guerra, quando existiam numerosos institutes de pesquisa social 
nas colonias, com scholars trabalhando sob contratos a relativamente 
Iongo prazo, poucos se dedicaram primordialmente a estudos aplicados, 
embora os pesquisadores de campo fossem mais amiude solicitados a co
letar material, a titulo subsidiario, para uma pesquisa que alguem estava 
realizando para o governo sobre o nfvel de educac;ao dos sobas ou alga 
desse genera. 

Por seu ]ado, o administrador colonial era freqi.ientemente des
confiado. Em 1956, H. G. Barnett, um ex-antropologo do governo ame
ricana, recapitulando o progresso da Antropologia na administrac;ao em 
todo o mundo, concluiu: "Seja qual for o grau de sutileza e diplomacia 
com que se procure dize-lo, a verdade e que antropologos e administra
dores nao se dan bern, de um modo geral"20• 0 funcionario colonial na 
Africa britanica nao era excec;ao. Ele acreditava conhecer todos os fatos 
importantes e desconfiava do compromisso do antropologo com o seu 
proprio objetivo de paz e serenidade, ou, em termos mais idealistas, de 
"desenvolvimento evolucionario". 

Muitos comissarios distritais acreditavam que "conheciam o native" 
e que seus anos de experiencia faziam deles maiores especialistas do 
que os antropologos com apenas um ou dais anos de residencia. Isso 
pode ter sido em parte uma reagao defensiva, urn medo de que suas 
falhas sejam reveladas, mas havia mais freqi.ientemente alga relacionado 
com o ciume do proprio antropologista a respeito da "sua tribo". 

Os comissarios distritais suspeitavam freqi.ientemente de todos os 
estranhos em seus territories. 0 antropologo, com suas oportunidades 
unicas de criar dificuldades - sobretudo se for uma pessoa cheia de 
boas intenc;oes, mas inviaveis -, era especialmente incomodo. Joyce 
Cary, que tinha sido funcionario distrital na Nigeria, escreveu um ro
mance a esse respeito, com uma insensata antrop6loga americana des-
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pcltando for~as que ola ng_o podia controlar e scndo, finalmente, a causa 
lndireta da morte do dccente e compreensivo comissario distrital, que se 
tornara amante dela21• 

0 antropologo perturbava freqi.ientemente a opiniao branca local 
ao privar da intimidade do nativo. Os comissarios distritais mais orto
doxos - sobretudo na Africa Central e Oriental - eram facilmente 
convencidos de que os antropologos se tribalizavam e mudavam de lado. 
Audrey Richards viu-se forc;ada a ser um tanto defensiva a esse respeito, 
em nome dos antropologos: 

Embora seja provavelmente puro romantismo supor que ele, 
ou ela, e realmente aceito ou aceita como membra de uma tribo 
indigena, como as vezes se afirma, os antropologos participam, de 
fato, da vida nativa muito mais intimamente do que outras cate
gorias de europeus vivendo na comunidade. Eles devem, por exem
plo, viver numa aldeia nativa e nao na mais proxima localidade 
europeia. Devem participar do trabalho e da recreac;ao do indigena 
e freqiientar as suas cerimonias. Seria dificil para europeus que 
ocupam posic;6es de elevada autoridade, ou estreitamente identifi
cados com uma determinada Igreja, participar de festas com bebi
das alcoolicas ou de cerimonias magicas com a mesma liberdade 
de que os antropologos desfrutam. Um funcionario distrital afri
cano estaria igualmente limitado pelo que julga ser compat'fvel com 
a sua posi£:ao. Por esse motivo e inevitavel que o antrop6Jogo ad
quira rapidamente a reputac;ao de "silvicola" e seja constantemen
te acusado de "tribalizac;ao". Raros serao aqueles que nunca foram 
descritos, nesta ou naquela ocasiao, como "danc;ando em redor de 
um tanta, com uma simples tanga"22• 

Embora o seu estilo de vida seja tao perturbador, o antropologo 
tambem era visto como urn reacionario romantico, que queria preservar 
a "sua tribo" de quaisquer contatos com o extt:rwr e mante-la como 
pec;a de museu, em esplendido isolamento do comercio, do govemo e 
do cristianismo. Apesar do mito do Governo lndireto, os governos co
loniais estavam todos empenhados na ampliac;:ao da economia monetaria, 
no apoio as missoes e a educagao missionaria (com algumas excec;oes 
locais) e no estabelecimento de novas form as de lei e governo. 

Essa caricatura da politica do antropologo era grosseiramente in
justa, e claro. Mas tinha certas relac;oes com a realidade. A posic;ao li
beral sobre os assuntos coloniais, em grande parte das decadas de 1920 
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e 1930, era que toda a "mudan~a" seria perigosa; que todas as. cu.ltur~s 
tern um valor, o qual deve ser respeitado, e que as culturas tnbats sao 
peculiarmente vulneniveis a corrup~ao, inclusive a desintegrac;ao, no 
contato com as forc;as de fora; e que, portanto, de urn modo geral, as 
for~as da decencia deveriam ser mobilizadas contra mudanc;as radicais 
de qualquer especie. Os liberais combatiam sobretudo as mudanc;as que 
ja haviam causado substanciais danos aos interesses africanos - coloni
za~ao branca, mao-de-obra migrante etc. Muitos antrop6logos que rejei
tavam essa posic;ao em parte ou inteiramente identificaram-se de prefe
rencia com os pontos de vista dos administradores mais progressistas. 
Outros tornaram-se defensores dos interesses secionais de "suas" tribos. 
Alguns assumiram uma posic;ao revolucionaria. Mas, de urn modo geral, 
os antrop6logos nao desenvolveram uma visao coerente da estrutura das 
sociedades coloniais e, assim, com sua orienta~ao funcionalista, foram 
facilmente vazados no molde de urn estere6tipo. 

A tensao nessas atitudes ressalta num ensaio com que Fortes con
tribuiu para urn simp6sio fabiano sobre quest6es coloniais, imediatamente 
ap6s a guerra. Por urn lado, ele atacou o mito de que os antrop6logos 
queriam preservar intatas as sociedades african as como pee; as de museu: 

Os que tal afirmam estao meramente mostrando a sua igno
rancia do moderno trabalho de pesquisa antropol6gica, assim como 
uma chocante falta de compreensao dos processos hist6ricos de 
nossa epoca. De fato , a nostalgia do "selvagem intato" encontra-se 
usualmente entre aqueles que ganham a vida e enriquecem desa
gregando sociedades primitivas e "corrompendo" o selvagem: fun
cionarios governamentais, comerciantes, missionarios etc. 

Mas, par outro lado, Fortes escreveu que as forc;as do Ocidente 
estavam tendo urn efeito revolucionario sabre as sociedades africanas e 
comentou que 
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o centro de gravidade do equilibria caracteristico de uma sociedade 
primitiva estavel e homogenea reside em seu esquema de valores 
culturais; e que uma sociedade primitiva sofrendo rapida desagre
gac;ao social e passfvel de se tornar a massa de manobra de indivf
duos ambiciosos ou explorados e a presa de irnpulsos irracionais da 
multidao, se esta deixar de possuir valores culturais comuns23• 

Em resumo ele aceitou ( assim o disse) a analise de Furnivall da 
sociedade plurali;ta nas colonias, mas nao in~egrou essa analise .er:! seus 
estudos das sociedades tribais nem mostrou mteresse nas prescn~oes de 
Furnivall para o que passaria a ser chamado. "despluraliza.c;ao". , 

A crenc;a final dos liberais, da qual posslVelmente mats antropolo
gos compartilhavam, era que, uma vez conhecidos os f.atos, todos. os 
homens de boa vontade fariam o que era decente que se ftzesse; e ass1m, 
a tabulacao das causas de por exemplo a doenc;a dos Bembos ou da 
indecencia dos Tsuana c~nstitufa uma contribuic;ao para a tolerancia 
e a erradicac;ao do conflito. Mas, como Hailey sublinhou freqlientemen
te o problema nao era de incompreensao. Pelo contrado, os dois !ados 
e~tendiam-se urn ao outro ate demasiado bern. 

Tudo somado, talvez o comentario mais significativo que se poderia 
fazer a respeito da atitude colonial em geral e da atitude do colona em 
particular no tocante ao antrop6logo, na Comunidade Britanica, tenha 
sido, ja na decada de 1940, a reac;ao do governo sul-africano logo que 
a UnHio entrou na guerra. Urn decreto barrou imediatamente o acesso 
dos antrop6logos a todas as reservas indfgenas africanas. Nao sera pre
ciso dizer mais quanta a decantada dependencia dos colonialistas dos 
antrop6logos. 

:B ironico. que o grande periodo de apoio financeiro a pesquisa . 
antropol6gica, a decada de 1950, tenha coinci~ido com o ra~ido desl~
gamento britanico de responsabilidades colonials. 0 East Afncan ~nstt
tute of Social Research, sob a direc;ao de Audrey Richards e, depms, de 
Fallers e Southall e o Rodhes-Livingstone Institute, sob a orientac;ao de 
Gluckman, Colso~ e Mitchell, especializaram-se em estudos an,tr.opol6-
gicos. Eles forneceram rapidamente a melhor cobertur~ etnograflca ~e
gional que a Africa ate entao conhecera. Seus investiga?ores tamb~m 
prestaram atenc;ao as tendencias sociais emergentes, nas c1dades, os sm
dicatos as novas areas de colheita paga em dinheiro vivo. Mas os seus 
conselhos ainda nao eram procurados com freqliencia. Audrey Richards, 
em Uganda, trabalhou em estreita colaborac;ao com ess~ Gove:nador su
mamente esclarecido que foi Sir Andrew Cohen, mas tsso fot urn caso 
cxcepcional. Os novas gurus eram o economista e o especialista em de: 
scnvolvimento rural. Quando foram criadas universidades, desde Thada 
ate Makerere, os antrop6logos tiveram de ser encaixados nos departa
mcntos de Sociologia. 

Alem disso ouando os estudos africanos ficaram em moda, sobre
tudo dcpois da i~dependencia de Gana, em 1957, outros cientistas sociais 
comc~aram a afluir. Verificaram que os antrop6logos estavam estudando 
todos os aspectos da vida social e conclufram que a \mica forma de 
urranjar urn Iugar para eles era at~can.do os ~n_trop6logo~. S?mente 
ugo ra - ap6s dccada c mcia - os c1cnttstas poltttcos, os h1stonadores 
u ate mcsmo os cconomistus cstavam rcconhcccndo o iroenso valor do 
tt·nbnlho quo os tl11trop61ogos linhnm produzido cas vantagcns c.ientlficas 
do scus humitdl.)s tn6todoH, qu i.) os punhnm 1.)111 prolongodo c int1mo con-
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tato com as povoa~6es rurais e os trabalhadores urbanos. Mas em muitos 
casos, ja era demasiado tarde. Os institutos de pesquisa so;ial encam
pados po~ soci.6logos e cientistas politicos, entusiasmados pelas 'estatisti
cas e os J?rna1s, fracassaram todos em fornecer o centros criativos que 
Audrey Richards e Gluckman tinham promovido. 

VI 

A conclusao inevitavel e que nunca houve muita demanda de An
tropologia Aplicada tanto por parte de Whitehall* como dos governos 
colo~ia~s. Mesmo nos tempos do C.S.S.R.C., quando os membros da 
Com1ssao falavam esperan~osamente sobre pesquisas relcvantes, os an
trop6logos, dAe ~m modo geral, mantinham-se em sua propria e amena 
postura academ1ca. Talvez urn tipo diferente de potencia colonial pudesse 
ter sido imensamente ajudado pelos antrop6logos - como alouns afir-

. b 

mam que os amencanos o sao na America do Sui e no Sudeste Asiatica. 
<?s .Estados Unidos ~empre se mostra.ra~ . mais dispostos do. que os bri
tanicos a leva: a seno as teses dos c1ent1stas sociais mas, enquanto que 
a~g?ns antropologos se v~nderam a interesses sinistros, nem sempre e 
fac1l ver co~o suas pesqmsas poderiam ser de muita ajuda. Em qualquer 
caso, a r~ah?ade e q~e os antrop6logos britanicos foram pouco usados 
pelas pot~nc:as colomais e, apesar de sua ret6rica, quando empenhados 
n.a angana~ao de fundos, tampouco se mostraram particularmente an
swsos por serem usados . 

. Mas talvez isto sej~ uma v~sao demasiado estreita da especie de 
ap~I? q~e a ~n.tropolog1a podena ter dado aos regimes coloniais e a 
pohhca 1illpenahsta em geral. Escreveu o antrop6logo helga Maquet: 

Embora muitas exce96es pudessem certamente ser assinala
das, ~a~ece nao ser injusto afirmar que, durante o perfodo colonial, 
a mawna dos estudos antropol6gicos era - involuntaria e incons
cientem.ente em muitos casas - conservadora; em primeiro lugar, 
na med1da em que os africanos eram descritos como tao diferentes 
das pessoas "civilizada.s" e ~ao. ·:selvagens" justamente na epoca 
em que a Europa prec1sava JUStlficar a expansao colonial; em se-

* No~c de uma avenida .de Londres onde se situam quase todos os ministcrios 
e rcpar· tr~ocs govcrnnmentars; por extensao, o govcrno bri tfwico. (N. do T.) 
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gundo Iugar, na medida em que, mais tarde, o valor das culturas 
tradicionais foi ampliado quando passou a ser util para as poten
cias coloniais aliarem-se as for9as mais tradicionais contra os afri
canos progressistas. Nao acreditamos que esses paralelos sejam 
meras coincidencias24• 

Este ponto e digno de nota, se bern que OS pollticos progressistas 
africanos estivessem ainda mais decididos a ressaltar os valores africa
nos tradicionais e a exaltar as culturas tradicionais. Muitos antrop6Iogos 
compartilhavam do motivo deles: o desejo de eliminar o estigma de 
ignorancia que fora aplicado as culturas de povos a que simplesmente 
acontecia faltarem certas tecnicas de produ~ao p6s-industrial. 

Isto sugere uma outra questao mais dificil mas ainda mais impor
tante para o tema deste livro. Que efeito teve o meio ambiente colonial 
sabre o desenvolvimento da Antropologia Social britanic;a? A situagao 
colonial nao gerou simplesmente a Antropologia academica. Os outros 
regimes coloniais europeus nao conseguiram produzir escolas de Antro
pologia de urn tipo amllogo, e os espanh6is e portugueses nao realizaram 
qualquer antropologia, de qualquer especie. 

Tampouco a politica do Governo Indireto pode ser isolada como 
progenitora da Antropologia, funcionalista ou outra. Essa polftica foi 
aplicada somente em alguns territ6rios britanicos e nunca no sentido do 
mito. E geralmente reconhecido pelos historiadores que o contraste entre 
o "governo indireto" dos britanicos e o ,"governo direto" dos franceses 
diminui ao ponto de se dissipar quando- se considera a situagao in loco 
e os territ6rios britanicos diferiam imenso uns dos outros. Em virtual
mente todas as colonias, lfderes africanos locais, recrutados ou nao em 
bases neotradicionais, tinham que ser usados para administrar divisoes 
locais, de acordo com urn sistema que dava preferencia aos nascidos 
na respectiva area, pois a alternativa, por ser excessivamente dispendiosa, 
estava fora de cogita~oes. Alem disso, fosse o que fosse que se dissesse 
a respeito do "govern a indireto", importantes fo.r~as de mudanga social 
Coram deliberadamente desencadeadas em todas as colonias britanicas 
desde cedo - notadamente, as decis6es para impor tributos em especie, 
cstimular a mao-de-obra migrante e regular a for~a policial. A partir 
de 1930, todas as colonias britanicas come~aram a introduzir desenvol
vimentos planejados nos campos da administragao publica e da economia, 
os quais simplesmente nao faziam sentido em termos de qualquer dou
trina de govcrno indireto. 

Entrctanto, nao cstaria 0 funcionalismo peculiarmente capacitado I 

com tcoria para uma Antropologia colonial ' - como foi, por exemplo, 
Nugcrido por Mnquct? Bis llllU\ questao a que nao se pode esperar res
ponde!' de mnncirn dorluitlvu, mas talvez seja util sublinhar meia duzia 
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de pontes. Em primeiro Iugar, a teoria que a maior parte dos adminis
tradores coloniais britanicos aceitou mais ou menos sem discutir era 
evolucionista. Eles foram treinados em suas escolas nas tradic;6es do 
Imperio Romano e viam-se como portadores dos beneficios da civiliza
c;ao, com urn minima de maleffcios, a povos atrasados que poderiam -
ap6s ~eculos. de "evolu!;ao" -, atingir o estagio em que lhes seria pos
Slvel mcumbuem-se do seu proprio destine. 

Em segundo Iugar, o difusionismo tamb6m era um born candidate 
dadas as circunstancias. 0 proprio Malinowski definiu o objetivo d~ 
nova Antropologia africana como o estudo da difusao da cultura euro
peia na Africa, e deu curses sabre o "contato cultural" como. base da 
nova disciplina. Poi tamb6m essa a abordagem defendida por americanos 
como Herskovits. E significative que o funcionalismo de Malinowski te
nha sido grandemente alterado quando ele desenvolveu as suas ideias 
sobre a Africa contemporanea. 0 seu ponto de vista era teoricamente 
vazio e politicamente absurdo; mas nao podia ser considerado de maneira 
alguma a caricatura do funcionalista. 

E, de urn modo sumamente significative, foi precisamente a crua 
concepc;ao funcionalista aquela que repugnou de imediato aos adminis
tradores, os quais escarneceram da suposta relutancia do antrop6logo 
em favorecer qualquer mudan!;a mesmo gradual, ou em favorecer a 
presenc;a do comerciante, do missionario e do administrador. 0 fracasso 
do funcionalista em lidar com a mudanc;a niio era algo que tornasse os 
antrop6Jogos benquistos aos olhos dos administradores coloniais - mui
to pelo contrario. Aos administradores coloniais tambem repuonava o 
relativismo implicito da posic;ao funcionalista. Zombavam do ~ talvez 
mitico - antrop6~ogo da Nova Guine que argumentava ser a pnitica de 
cac;~r cab~c;as mmto ~oa para a sua tribo e dizia que tal pratica nao 
dev1a ser JUlgada por madequados padroes ocidentais de moralidade. 0 
administrador colonial estava firmemente comprometido com uma teoria 
evolucionist~, a ~ual incluia .uma escala evolucionaria de valores pela 
qual se sentla obngado a afenr suas responsabilidades. 

Entre~anto, foi plausivelmente argumentado que o funcionalismo 
pode ser v1sto como uma recusa implfcita de lidar com a realidade co
lonial. total numa perspectiva hist6rica, e isso foi atribufdo a situac;ao 
coloma!, que pode ter inibido ou ate cegado o antrop6logo. Esta linha 
de ar~mentac;ao deprecia o contexte mais amplo da teoria funcionalista 
na SOCie~ade. ?s est??o.s do tipo f?ncionalista nao eram peculiares a An
tropologla Soc1al bntamca do penodo entre as guerras nas colonias. Es
tudos .do mesmo genera foram realizados por soci6logos na Europa e na 
Amenca, e pelos raros antrop6logos sociais britanicos que trabalhavam 
fora. das. col? n.ias. A abordag~m funcionalista foi urn experiment a de 
analise smcromca que fez senttdo nos termos da hist6ria intelectual da 
~isciplina e se justificou na medida em que produziu melhores etnogra
.ftas do oue qualquer abordagem anterior; foi por essa razao que Whyte 
adotou o mctodo em seu estudo dos cortic;os italianos de Boston, e 
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Arensberg e Kimball o adotaram tambem em seus estudos da sociedade 
rural irlandesa na decada de 30. Deve ser igualmente enfatizado ser 
muito possfvel escrever estudos hist6ricos sem levar em considerac;ao o 
contexte colonial, como demonstraram tantos etn6logos americanos e 
alemaes. A recusa em considerar a teoria marxista - com algumas no
taveis excec;6es - tambem e algo que nao pode ser assacado unicamente 
a Antropologia Social colonial. Isso foi uma omissao que caracterizou 
a maioria das ciencias sociais em suas vestes academicas no Ocidente. 

Embora urn certo numero dos argumentos atualmente em moda se
jam primitives e baseados em informac;6es incorretas, e inegavelmente 
verdade, nao obstante, que a situac;ao colonial dificultou o livre desen
volvimento da Antropologia Social britanica ao nfvel te6rico, embora 
facilitasse, sem duvida, o acesso a fundos e aos campos de pesquisa. A 
prova decisiva e esta: 0 que aconteceu a Antropologia Social britanica 
depois da perda do Imperio? As rapidas mudanc;as na disciplina, depois 
de meados da decada de 1950, devem ser atribufdas em parte as mudan
c;as no ambiente politico e, embora a Antropologia Social nao esteja 
hoje livre, e clara, de urn conteudo politico impHcito, as mudan~as par 
que ela passou indicam as press6es que foram aliviadas ap6s a desco
loniza~ao. 

Dois efeitos se destacam. Em primeiro Iugar, OS antrop6logos nao 
trataram a situac;ao colonial total de urn modo erudite . Foram poucos 
os que estudaram colones e administradores, por exemplo, e isso privou 
seus trabalhos de uma dimensao vital da realidade. Talvez tenha sido 
por isso que os grandes estudos do periodo colonial trataram do paren
tesco, das constituic;oes politicas das tribes e dos sistemas cosmol6gicos. 
Poi nesses campos que as restri~6es do contexte colonial se tornaram as 
for~as dos antrop6Iogos. 

Em segundo Iugar, os antrop6logos sociais foram impedidos de des
cartar as ades6es radicalistas e evolucionistas do seu passado pre-funcio
nalista. Os funcionalistas nao achavam realmente que o seu objeto de 
estudo envolvesse urn tipo especial de pessoa, o "primitive" ou "selva
gem" - ou, pelo menos, figuras eminentes como Radcliffe-Brown re
jeitaram essa icteia. Mas acabaram caindo na aceitac;ao de que a espe
cialidade deles era o estudo do sudito colonial e permitiram que este 
fosse identificado com o antigo "primitive" ou "selvagem" dos evolu
cionistas. Isso era urn facil pressuposto, urn empanamento conveniente 
da definic;ao, mas a conseqiiencia disso foi identificar-se a Antropologia 
com a humilhac;ao em massa do colonialismo. 0 antrop6logo social bri
tanico e tao freqiientemente urn objeto de suspeita nos pafses ex-coloniais 
porque era ~le o especialista no estudo de povos coloniais; porque, ao 
identificar o seu estudo na pratica como a ciencia do homem de cor, 
cle contribuiu para a desvalorizac;ao de sua humanidade. 

Mas houve numerosas exce~oes a essas generalizac;6es e, na ver
dade, ao ample quadro que descrevi em suas linhas gerais. Nao chegara 
a induzir em crro falur-so de uma antropologia funcionalista liberal, do-
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minante nos anos entre as duas guerras, mas houve uma consideravel 
soma de trabalho valioso que derrubou as limita~oes impostas ao para
digma. N a Africa do Sui, Gluckman e Hilda Kuper exam.inaram a estru
tura racial em termos dinamicos e radicais, e Hellman foi pioneiro no 
estudo dos trabalhadores africanos urbanos. No Rhodes-Livingstone Ins
titute, Gluckman publicou uma descri~ao da posse da terra entre os Lozi 
e incluiu, para fins comparatives, a constitui~ao de uma granja coletiva 
sovietica, uma iniciativa que os colones consideraram nao estar Ionge de 
sediciosa. Como grupo - com algumas exce~es - os bolsistas do 
Rhodes-Livingstone situavam-se politicamente na esquerda e nao hesi
tavam em mostra-lo. A analise de Worsley .do culto do cargueiro, na 
Nova Guine, tornou-se uma soberba critica da polltica colonial e a des
cri~ao lapidar dos comegos de urn movimento nacionalista. Kenyatta, 
Busia e Z. K. Matthews foram treinados em Antropologia, tal como 
outros futures politicos nacionalistas, e foi atraves dela que aprenderam 
um novo respeito e compreensao mais profunda de sua propria heranga 
cultural. Poderiamos prosseguir mas o. que quero deixar claro e, simples
mente, que ao tratar-se desse complexo e difuso problema, todas as 
generalizag6es devem ser condicionadas. 

Em conclusao, deve ser sublinhada uma caracteristica da Antro
pologia Social funcionalista britfmica. Depois de Malinowski os antro
p6logos basearam OS seus metodos na observagao participa~te, a qual 
requeria o contato livre e intimo com os povos que estudavam. Portanto, 
eles tinham que demolir as barreiras do preconceito de cor, que existia 
na maior parte das colonias, e tinham que desafiar os pressupostos ba
sicos e tacitos de todos os regimes coloniais. Seus exemplos individuais 
de como europeus refinados podiam adotar com exito muitos habitos 
tribais e viver numa base de amizade com povos pobres e analfabetos . ' const1tuem urn motive de constante irritagao para os colones e muitos 
funcionarios coloniais. Para n6s, esse exemplo ainda hoje se reveste de 
um valor significative. 
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V. Do carisma a rotina 

.. . Disse-me Andrew Lang certa vez, numa ocasiiio memoravel, quando, 
ap6s um jantar, caminhava com ele de regresso a Merton, ondc estava re
sidindo: "Sc eu pudesse ter vi vi do disso, poderia ter sido um grande an
trop61Ggo!" 

Marett1 

I 

0 hiato causado no desenvolvimento da Antropologia Social bri
tanica pela Segunda Guerra Mundial nao foi completo. Alguns antrop6-
Iogos foram recrutados como administradores coloniais, notadamente, 
Evans-Pritchard e Nadel, e Audrey Richards foi trabalhar no Ministerio 
das Colonias. Outros serviram em unidades de informa9ao ou em mis
s6es especiais; e Edmund Leach teve uma guerra cheia de riscos e aven
tura com as unidades guerrilheiras na Birmania. Mas o Royal Anthro
pological Institute manteve urn centro para conferencias e reuni6es du
rante varios anos, e o punhado de antrop6logos logrou manter-se em 
contato uns com os outros. Alem disso, alguns jovens em servi9o nas 
For9as Armadas tiveram sua primeira experiencia de Africa ou Asia, o 
que os decidiu a estudarem Antropologia quando chegasse a paz. 

Com a paz, a Antropologia Social britanica entrou num perfodo 
de expansao relativamente espetacular. Finalmente, dispunha-se de di
nheiro abundante para pesquisas, novos departamentos foram criados e 
novos institutos de pcsquisa social foram supr idos de pessoal nas colonias. 
Pcla primcira vcz, a Anlropologia Social ofcrecia uma estrutura de car-
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reira na Gdi-Bretanha. 0 diplomado ja nao estava mais aceitando um 
futuro incerto; ela ingressava numa profissao liberal. 

Com o estabelecimento do Colonial Social Science Research Council, 
a carestia anterior de fundos sucedeu a fartura. Poi uma !uta para en
contrar pessoas suficientemente treinadas que quisessem aceitar novas 
balsas. Tambem come~aram a ser criados cargos docentes. Os estudos 
africanos e orientais principiaram a desfrutar do favor publico. A paten
cia dos movimentos nacionalistas na lndia e no Oriente Mectio estimula
ram novo pensamento acerca dos problemas coloniais, sobretudo no 
Partido Trabalhista, que chegou ao poder nessa epoca. Tudo isso pro
porcionou urn ambiente favoravel a expansao do ensino de Antropologia. 
Novas catedras foram criadas no University College de Londres, na 
Escola de Estudos Orientais e Africanos (que conheceu uma grande 
expansao depois do Relat6rio Scarborough) , e nas Universidades de 
Manchester e Edimburgo. Os antrop6logos tambem encontraram nichos 
em outros departamentos ou em universidades que nao possuiam depar
tamentos completamente habilitados de Antropologia. Em 1953 (quando 
Forde publicou urn levantamento da situa~ao) havia 3 8 professores de 
Antropologia Social em universidades britanicas. Instru~ao da materia 
era administrada, em maior ou menor escala, em doze universidades. 
Cerca de 160 estudantes estavam se preparando para a gradua~ao em 
Antropologia Social, aproximadamente metade realizava cursos de p6s
gradua~,;ao, e talvez uns 500 tinham a Antropologia como uma das dis
ciplinas de seus cursos. 

Houve, portanto, urn rapido incremento no numero de pessoas re
crutadas para a profissao depois da guerra. Uma boa medida e a filia
~ao na associa~ao profissional, a Associa~ao de Antrop6logos Sociais da 
Gra-Bretanha, a qual foi fundada, de modo significativo, em 1946. 
Principiou com 14 membros baseados no Reino Unido e sete no ultra
mar. Em 1953, quando Forde apurou que havia 36 cargos docentes de 
Antropologia Social na Gra-Bretanha, os membros da associa~ao soma
vam 60, mais de urn ter~o deles baseados fora do Reino Unido. No 
final da decada havia mais de 120 membros, e em 1968, quando o 
Social Science Research Council reexaminou a situa~ao da Antropologia 
Social britanica, o numero de filiados ja atingira 240, embora provavel
mente um ter~o apenas estivesse empregado na Gra-Bretanha como an
trop61ogos sociais. Ao mesmo tempo, havia cerca de 150 p6s-graduados 
britanicos em estagio, talvez metade deles preparando-se para _obter o 
doutorado. 

Muitos recrutas da nova leva encontraram emprego no estrangeiro, 
nos Estados Unidos, em novas universidades coloniais da Africa e Asia, 
e na "comunidade branca". Outros encontraram oportunidades nos ins
titutos de pesquisa social estabelecidos nas colonias depois da guerra, 
sobretudo o Rhodes-Livingstone Institute, o East African Institute of 
Social Research, que foi fundado em 1950 em Makerere, Uganda, e o 
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institute vinculado a universidade em franca ,;xpansao e~ Iba.di, ~fs6-
ria. Tambem foram criados alguns postos de antrop?logta apllcada na 
Gra-Bretanha. A base da profissao, entretanto,, co.ntmu~u sendo os d_c
partamentos de ensino nas universidades da propna ~ra-Bretanha. Nao 
haveria outro recrudescimento espetacular na quantlda~e de de~arta
mentos, e as universidades de cria~ao mais recente, s.urg1~as na decada 
de 1960, preferiram instalar departamentos de Socwlog1~. Era ta~ a 
escassez de soci6logos treinados durante a g~ande expansao. no ensmo 
dessa materia nos anos 60, que urn certo numero de cade1ras de So-
ciologia foi entregue a antrop6logos sociais., . . _ 

Os fundos para pesquisas foram postos a d1sp~s1~ao por numer?sas 
fontes, e o fim do C.S.S.R.C. nao causou grande 1mpacto. No p~nodo 
de 1961-6, os 80 membros da Associa~ao de Antrop6logos So~Ia~s ba
seados na Gra-Bretanha gastaram cerca de urn qu~rto de mllhao _de 
libras em pesquisas. Somente 35% dessa som: prov1e~~m de dota~oes 
governamentais. Outros 35% ~ieram de fun?a~<:,es ~freque~t~m~ntt>: a~e
ricanas) e o resto de univers1dades, orgamza~oes mdustnms, mdustnas 
etc.2 

Assim, nos anos que se seguiram a guerra, os recursos da antropo
looia britanica humanos e financeiros, conheceram uma grande expan
sa~. A disciplina assentava em bases universitarias r~~.?a~elme~te am
plas e existia urn fluxo de estudai?-te~ . Uma das ~onsequen~1as fo1 ~omar 
a Antropologia Social uma prof1ssao rec~nhe.c1da. no Remo Umdo, e 
isso refletiu-se em desenvolvimentos orgamzac10na1s. 

A estrutura da profissao foi influenciada pelas suas incomuns ca
racteristicas demograficas. Continuava sendo suficie?temente pequena 
para constituir um grupo coeso durante todo o penodo, e o r~cru!a
mento concentrara-se em tres fases distintamente marcad~s. A pn~e1ra 
fase iniciou-se na decada de 1920 e abrangeu toda a decada segumte, 
quando os discipulos de Malinowski ingressa,ram n? estudo da Antropo
logia. Houve depois urn intervalo. calmo ate dep01s. da guerra, quando 
se registrou urn influxo comparatlvamente substanc1al. Co~o. os Ar~e
ners conclufram de urn levantamento da A.S.A. em 1961, o Impressw
nante bolsao criado por membros nascidos entre 191~ e 19~9 pode ser 
interpretado como prova real . de uma grande eJ..pa~s~? de mgressos na 
disciplina que teve lugar dep01s da II Guerra Mund1al . Mas esse grupo 

inclufa, como seu nucleo, pessoas de varias idades que tinham em 
comum a circunstancia de terem tido pouca ou nenhuma oportu
nidade a nao ser uma carreira de servi~o de guerra por volta de 
1945. Alguns preparavam-se .para novas qualifica~6es em A':ltro
pologia Social nos anos segutntes, outros completara~ anter~ores 
qualifica96cs parciais. Uma ve~ que, para todos os fms prahc?s, 
os nuscidos entre 19 J 5 e 1929 111gressaram na Antropologta Soc1al 
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quasc dcntro da mcsma gcral(ao universit6.ria, o pudr~o de grupo 
ct6.rio por si s6 nao e urn guia idoneo para cxplicar o caratcr re
lativamente abrupto da expansao do p6s-guerra. 

E, comparando os grupos pre-guerra e p6s-guerra, os Ardeners 
prosseguiram: 

0 segundo avan~ou em firme progressao das qualificac;oes 
universitiirias para o trabalho de campo e deste para a publicagao 
de trabalhos; o grupo estava no campo dentro de urn ou dois anos 
ap6s a diplomac;ao, e as publicac;oes seguiam-se dentro de cinco 
anos. 0 grupo pre-guerra tendia freqtientemente para realizar o 
seu trabalho de campo antes de obter sua primeira qualificagao 
antropol6gica ou sociol6gica (pelo menos na "decada de 20 e 
primeiros anos da de 30") e parece que, de urn modo geral, pu
blicou seus trabalhos mais rapidamente. 

A conclusao dos Ardeners foi que "a 'profissionalizac;ao' da dis
ciplina para que a geragao pre-guerra trabalhou foi realizada de forma 
irresistivel pelo grupo do 'bolsao' p6s-guerra"3• 0 terceiro grupo foi 
recrutado a partir de 1963, quando a taxa de aumento no numero de 
filiados da A.S.A. duplicou subitamente. Esse grupo - nascido depois 
de 1938 - .foi o produto do grande boom do p6s-guerra em educagao 
superior, sobretudo depois do Relat6rio Robbins. 

Ate data recente, essas tres gerac;oes coexistiam na profissao. 0 
grupo pre-guerra detinha as catedras universitarias e os cargos mais 
elevados da hierarquia profissional; os veteranos da guerra ocupavam 
as posic;oes intermediarias de ensino; e o grupo jovem dos anos 60 
preenchia as posic;oes hierarquicamente inferiores e os cargos docentes 
em alguns dos novos departamentos de Sociologia. Essa estrutura de 
graduac;ao etaria (velhos, guerreiros, moc;os?) ficou evidenciada de for
ma impressionante quando a primeira geragao atingiu a idade de apo
sentadoria num grupo entre 1969 e 1972, deixando vagas as posic;oes 
mais elevadas e saindo de cena com uma salva de artigos comemorati
vos, para ser substitufda por aqueles guerreiros que nao tinham transi
tado para os departamentos de Sociologia nem sido seduzidos por uni
versidades norte-americanas. 
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II 

A gerac;ao pioneira obteve nfvel professoral con:o urn .grupo nos 
anos imediatamente seguintes a guerra. Em 1944, Futh fm nomeado 
para a catedra deixada vaga por Malinowski na L.S.E. Em 1945, Da
ryll Forde foi nomeado para o University College de Londres, onde e!e 
teve que montar urn departamento virtualmente desde a estaca zero, Ja 
que pouco se fizera desde a jubilac;ao de Perry antes da guerra. Em 
1946 Evans-Pritchard sucedeu a Radcliffe-Brown em Oxford. Em 1949, 
Gluckman foi como professor para Manchester a fim de iniciar urn 
novo departamento. Em 1950, Fortes era nomeado pro.fessor em C~m
bridge, e Schapera mudava-se da Cidade do Cabo para JUntar-se a Ftrth 
na L.S.E. (onde os estudantes comec;aram a chamar ao departame.nto 
"N6s os Tikopia e I. Schapera" ) . Nadel fora para Durham como Le1tor 
e primeiro diretor do Departamento de Antropologia, em 1948; em 
1950 tambem ele foi elevado a categoria de professor, viajando para 
Camberra onde assumiu a nova catedra de Antropologia e Sociologia 
na Resea;ch School of Pacific Studies. Em 1951, von Fiirer-Haimendorf 
foi nomeado professor de Antropologia Asiatica n a School of Oriental 
and African Studies. 

Esses homens controlaram a profissao durante duas decadas; de 
todos eles, somente Nadel faleceu antes do final do perfodo. Poucas 
novas catedras foram criadas e, quando estabelecidas, eram usualmente 
como disciplinas auxiliares ou facultativas, que nao acarretavam a .di
retoria de qualquer departamento. 0 poder desse professorado era tm
pressionante. A semelhanga da maioria dos professores britanicos, os 
mais eminentes antrop6logos tinham voz decisiva na nomeac;ao do pes
soal e, com freqtiencia, na escolha de estudantes, sobretudo ~os gr~
duados que se candidatavam a p6s-graduac;ao. 0 professor podia efett
vamente sustar ou conceder promoc;oes, licenc;as e outros privilegios; 
e sua recomendac;ao era crucial em qualquer pedido de bolsa para pes
quisa ou para urn cargo alhures. Era geralmente o unico canal eficaz 
de comunicac;ao com as autoridades, universidades e com os 6rgaos que 
concediam as bolsas. 

Essa formidavel base era reforc;ada por nomeac;oes para os orga
nismos patrocinadores. 0 pequeno grupo de professores de Antropolo· 
gia ocupava posic;oes importantes nas comissoes. governamentais. e~ca~
regadas da concessao de subsfdios e bolsas, asstm como nas prmctpats 
instituic;oes, entre elas, o International African Institute e o Royal An
thropological Institute (se bern que neste ultimo OS poderes fossem com
partilhados com os antrop6logos ffsicos e alguns arque6logos). Esse 
monop6Jio de influencia tinha 0 seu }ado comico, pois OS professores 
sucediam-se solenemente uns aos outros como presidentes da A.S.A. ; 
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e concediam uns aos outros os varios premios e distin<;oes a disposi<;ao 
deles. Mas era urn assunto serio, vista que, quaisquer que fossem as 
suas diferen<;as pessoais ou academicas, os professores formavam urn 
cartel efetivo, apresentando uma frente unida em face dos organismos 
que concediam os subsidies e dos seus colegas mais jovens. 

A A.S.A. foi criada em 1946, em parte como reac;ao a pletora de 
amadores e antrop6logos nao-sociais do Royal Anthropological Insti
tute. Era explicitamente urn 6rgao profissional e o seu primeiro comite 
diretivo refletia a estrutura de poder na profissao. 0 presidente era 
Radcliffe-Brown, urn posto honorifico que traduzia a continuidade do 
dominio de sua teoria. 0 secretario-geral era Evans-Pritchard e o co
mite compunha-se de Firth, Forde e Fortes. A unica omissao notavel 
era Gluckman, que nao demorou em tornar-se secretario-geral por sua 
vez. Era este o esquema de poder, que se manteve inalterado por vinte 
anos. 

A personalidade mais notavel fora desse drculo magico era Ed
mund Leach, que nunca chegou a diretor de urn departamento e pre
feriu, no final da decada de 1960, a distin<;ao publica de ser diretor do 
King's College, Cambridge. Em 1972, a Universidade de Cambridge 
concedeu-lhe uma catedra vitaHcia. Apesar do predominio de mulheres 
nos seminaries de Malinowski, nenhuma delas viria a chefiar urn de
partamento de Antropologia. Isso talvez seja menos surpreendente quan
do se verifica ate que ponto e rara a nomeac;ao de mulheres para a che
fia de departamentos em qualquer area universitaria, mas a posic;ao fora 
da Gra-Bretanha era bern diferente. Monica Wilson e Eileen Krige tor
naram-se professoras na Africa do Sui, e tanto Elizabeth Colson como 
Audrey Richards foram diretoras de institutes de pesquisa social em 
colonias britanicas da Africa. 

Salientei o poder que o cargo outorgou ao novo professorado de
pais da guerra. Esse poder tambem tinha seu aspecto nao-material, vista 
que os homens e mulheres que ingressaram no campo estavam em geral 
dispostos a aceitar a lideranga intelectual de, pelo menos, alguns pro
fessores. Durante a maioria de seu periodo no cargo, eles tambem do
minaram o debate te6rico. 

Isto nao significa que os professores estivessem em completo acor
do sabre as questoes te6ricas. Muito pelo contrario, embora comparti
Ihassem de certos pressupostos basicos sabre a natureza de seu estudo. 
Havia freqiientes conflitos sobre questoes te6ricas, entre professores, ou 
entre alguns deles e pessoas de fora, e as polemicas eram urn esporte 
favorecido. Cada professor tinha urn conjunto distinto de interesses e 
estava especializado numa determinada area. Nessa situac;ao, dado o 
poder de cada professor, verificava-se o que correspondia a distintas 
escolas. A maioria dos professores desenvolveu OS departamentos a sua 
propria imagem e semelhan<;a, nomeando pessoal docente e produzindo 
estudantes que compartilhavam das orientac;oes deles. 0 mapa te6rico 
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da Antropologia britanica entre 1950 e 1970 era em grande parte, ainda 
que nao inteiramente, o mesmo mapa dos principais departamentos. 

Os principais pontos do mapa eram os tres departa~ent~s ~e Lo~-
dres e Oxford Cambridoe e Manchester. Firth era a mfluenc1a ma1s 

' ' 1:> 1 b poderosa na L.S.E., onde contou, num periodo ou outro, com a co a o-
rac;ao de Richards, Nadel, Schapera, M.ai~,. ~.ea~h e Freed~an: 0 de
partamento nao tinha uma "linha partldana flr~e, m~s mclmava-se 
para a recensao firthiana do funcionalismo de Malmow~ki. De todos ?S 
departamentos ingleses, talvez fosse ai onde o estruturahsmo ?~ R~dclif
fe-Brown tinha menos importancia. Apesar de sua grande ongmahdade, 
e possfvel identificar Leach como produto tipico da Lond.on Sc~o~l ~f 
Economics. As principais preocupa<;oes eram ai :om a m~mpula<;ao mill
vidual de sistemas politicos, o contexto das op<;oes econom1cas e a esfe
ra de opta!(ao dos sistemas de parentesco. 

Forde chegou ao University College de Londres co11:1 uma bagag~m 
incomum. Trabalhara na California com Kroeber e Low1e, e era profls
sionalmente competente tanto em Antropologia Social como Geogra~a 
e Arqueologia. Compartilhava com os americanos de uma concepc;~o 
tradicional da Antropologia que abrangia nao apenas . a An~ropolog1a 
Social mas tambem a Bioiogia Humana e a Arqueolog1a, e tmha forte 
interesse pelos problemas de Evoluc;ao e Ecologia. 0 s:u departam,e~
to especializou-se em fornecer uma abrangente ed~ca<;ao ant~~pologl
ca, mas alguns dos seus graduados I?ais bern sucedtdos n~tablllzaram
se no estudo do desenvolvimento politico, como M. G. Sm1th e os bel
gas Jan Vansina e Jacques Maquet. F~rd.e tambem se tornou di.retor do 
International African Institute, e a mawna dos seus alunos .reahzou tra
balho de campo na Africa Ocidental, como ele mesmo f12era. 

Von Fiirer-Haimendorf podia afirmar que era o unico antrop6logo 
cultural nos principais departamentos britanicos, e o seu departamento 
na School of Oriental and African Studies atribuia grande enfase a com
petencia etnografica e lingiiistica. Durante muitos anos, foi ? unico de
partamento de Antropologia na Gra-Bretanha com urn forte rnteresse na 
India e o recrutamento de Adrian Mayer e F. G. Bailey refor<;ou esse 
envol~irnento. Entretanto, nao havia qualquer enfase te6rica particular 
associada a essa Escola. 

Os tres principais departamentos de Antropologia fora ?e Londres 
estavam todos mais firmemente dominados pelos pontos de v1sta de seus 
professores. Em Oxford, Evans-Pritchard abandonar~ muitos dos ~03-
mas de Radcliffe-Brown, e acercava-se cada vez mms de uma pos1c;ao 
historicista. 0 principal trabalho do antrop61ogo, segundo ele o enten
dia consistia na traduc;ao de valores culturais para a linguagem da cul
tur~ do antrop6logo - uma atividade essencialmente mais humanista 
do que cientilica. Tambem passou a insistir na necessidade de uma pers
pectiva hist6rica. Essas orienta!(~es acabaram por domin~r a escola de 
Oxford, por ole criada, e, refenndo-se sempre aos class1cos da escola 
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de L'Annee Sociologique, os antropologos de Oxford come9aram a de
senvolver uma posi9ao idealista que os distinguiu de seus colegas no 
resto da Gra-Bretanha. Essas tendencias podiam estar relacionadas ao 
fato curiosa de muitos membros docentes do departamento terem-se 
convertido ao Catolicismo, incluindo o proprio Evans-Pritchard. Em 
muitos casos, os estudantes que iam para Oxford convertiam-se primei
ro a poSi\taO teorica dominante e, subseqtientemente, ao Catolicismo; 
e o professor atuava como padrinho no batismo deles. Quatro dos len
tes - Evans-Pritchard, Pocock, Lienhardt e Beattlie - escreveram 
introdu96es a Antropologia Social, com a peculiar conseqtiencia de que, 
durante alguns anos, quem consultasse urn compendia de Antropologia 
Social, tinha grandes possibilidades de se encontrar com os pontos de 
vista da escola de Oxford. 0 departamento ( ou, como era cham ado, 
quase por acidente, o "institute") de Oxford nunca outorgou diplomas 
de gradua9ao em Antropologia - embora Evans-Pritchard tentasse cer
ta vez persuadir as autoridades universitarias nesse sentido -, de modo 
que se concentrou no treinamento em nivel de p6s-gradua9ao de estu
dantes recrutados, em sua grande maioria, nas outras disciplinas. 

Meyer Fortes recebeu urn departamento fraco, pre-funcionalista, na 
Universidade de Cambridge, em 1950, e meteu ombros a tarefa de o 
transformar, com grande energia. Durante varios anos, encarregou-se 
ele proprio do ensino, assistido por professores-visitantes de Teoria So
cial, como Radcliffe-Brown, Talcott Parsons e George Romans. Urn 
certo numero de seus primeiros alunos tornaram-se antropologos profis
sionais, e tambem atraiu muitos dos mais talentosos graduados no pais. 
Em 1953, levou Leach para Cambridge, e Audrey Richards, que exer
cia uma fun~ao docente na area de estudos da Comunidade, tambem 
esteve intimamente associada aos antropologos. Goody, o disdpulo mais 
vinculado aos interesses teoricos de Fortes, tambem se lhe juntou no 
departamento. 

Ao inves da maioria dos outros departamentos, o de Cambridge 
passou a ter duas principais correntes teorlcas, a linha nee-radcliffe
brown representada por Fortes, e a instavel mas sempre excitante linha 
de Edmund Leach. Essa divergencia foi intensificada por seus diferentes 
interesses regionais. Fortes e seus disdpulos estavam predominantemente 
interessados na Africa, enquanto que Leach e seus alunos trabalhavam 
principalmente na Asia Meridional. Entretanto, todos os membros do 
departamento compartilhavam de urn interesse central pelo estudo do 
parentesco, e foi esse o principal campo em que Cambridge deixou sua 
marca na moderna teoria antropol6gica. Quando as pessoas falavam de 
urn modo vago sabre a escola de Cambridge nesse periodo, elas refe
riam-se a urn foco central de interesse, sobretudo pelos problemas da 
teoria de descendencia, e nao a uma postura teorica especffica. 

Manchester era tambem diferente do resto. Max Gluckman tinha 
criado uma escola de pesquisa no Rhodes-Livingstone Institute e levou 
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consigo para Manchester urn certo numero de seus ex-~l~nos. Cheg~ram 
para escrever suas teses, voltaram como professores-vlSltantes ou mte
graram-se ao departamento como Leitores. Mais do que em qualquer 
outra parte, uma linha unica dominava 0 departament.o. ~?mo el:s ~os
tumavam dizer gracejando: "Aqui somos t.odos marx1stas . 0 pnnc1pal 
interesse regional continuava sendo a Afnca Central, ~ tal ponto q~e 
as poucas pessoas que ali nao tivessem trab~lhado sentlam-se em sena 
desvantagem. As questoes teoricas tambem vmham .dos tempos de Glu
ckman no Rhodes-Livincrstone Institute - em particular, os problemas 
de conflito, processo e fntegra~ao ritual; e os metodos eram o extenso 
estudo de casos e, depois, a analise de entrecruzamentos. 0 d~parta
mento tinha estreitas liga96es com alguns departamentos estrange1r~,~ e, 
posteriormente, no Norte da Inglaterra, que passou a ser parte do lm
perio" de Manchester. Assim que urn membra da escola era nomeado 
para urn posto em outra parte, tentava rodear-se de seus colegas de 

escola. · bl. 
A escola de Manchester era tao solidaria que em mmtas pu 1ca-

~6es tipicas somente eram citados trabalhos de outros membros da esco; 
Ia. As coletaneas de ensaios organizadas por urn membra da escola so 
incluiam normalmente ensaios dos outros membros. Urn exemplo. carac
teristico e recente e The Craft of Social Anthropology, de Epstem, pu
blicado em 1967. A lista de colaboradores do volume le-se como se 
fosse a folha de chamada da escola de Manchester: Gluc~an, Cols.on, 
Mitchell, Barnes, Turner, Van Velsen, A. L. e T. S. Epstem, e Marw1~k. 
Outros membros proeminentes da escola que nao trabalharam na ~nca 
Central ( e que talvez por isso for am julgados carentes dos atnbutos 
essenciais do oficio de antrop6logo social) eram Frankenberg, Peters 
e Worsley. Como se poderia esperar em tal situactao, os desv.iantes e os 
vira-casacas eram tratados internamente com grande feroc1dade, mas 
nao se tolerava a minima critica por parte de gente de fora. 

III 

A posictao te6rica a que a Antropologia britanica retornou no final 
da guerra foi a de Radcliffe-Brown e seus adeptos de Oxford ... 0~ tra
balhos principais tinham aparecido todos em 1~40: a c~nferenc1~ . de 
Radcliffe-Brown "On Social Structure", e os hvros Afrzcan ~oltttcal 
Systems, de Fortes e Evans-Pritchard, e The Nuer, de. Evan~-Pntchard. 
Os movimentos que se desenvolveram n~s an~s seg':untes tlveram q.ue 
se definir com refcrencia a essa ortodox1a; nao ma1s que as pr6pnas 
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rea<;:6es contra ela. 0 trabalho de campo continuava sendo realizado a 
maneira malinowskiana; mas se o trabalho de campo ainda era funcio
nalista, a analise e a teoria eram preponderantemente estruturalistas. 

Fortes manteve-se mais fiel a ortodoxia, embora a desenvolvesse a 
sua propria maneira, mas a maioria de seus colegas nao tardou em rea
gir contra isso. A rea(;ao assumiu varias formas; poderiamos quase dizer 
que os ataques partiram da direita e da esquerda. Primeiro, Evans-Prit
chard repudiou as pretens6es cientilicas de Radcliffe-Brown e adotou 
uma posi9ao idealista, com implica96es historicistas. Em segundo Iugar, 
Firth e, em certa medida, Nadel e outros, ressuscitaram a teoria mali
nowskiana, reagindo ao formalismo dos estruturalistas, e exigiram que 
se desse maior aten<;:ao ao individuo irreprimivelmente egoista e mani
pulative. Em terceiro Iugar, havia a "teoria do conflito" proposta pela 
escola de Manchester. E, finalmente, na decada de 1950, mas, cada 
vez mais acentuadamente na de 1960, o desenvolvimento radical de 
Levi-Strauss da tradi9ao de L' Annee Sociologique foi acolhido pela An
tropologia Social britanica. 

l sto e urn primeiro esbo<;:o da situa<;:ao e deve ser dito desde ja que 
urn certo numero dos mais interessantes antropologos do periodo nao 
pede ser classificado assim tao nitidamente. Leach, por exemplo, trans
cendeu as barreiras entre as varias escolas; M. G. Smith apoiou-se subs
tancialmente em Weber e Furnivall, ultrapassando as preocupa<;:6es de 
seus contemporaneos; Fallers, Colson e Paul e Laura Bohannan eram 
todos americanos que vieram estudar por algum tempo a Antropologia 
Social britanica e depois regressaram ao ambiente muito diverse da 
Antropologia americana. Havia ainda outros que escapavam a uma clas
sifica<;:ao facil. Entretanto, aceitemos esse plano geral por agora e ex
ploremos os seus contornos, depois de se obter uma orientac;ao inicial. 

Examinarei neste capitulo as posi<;:6es adotadas na decada de 1950 
por Evans-Pritchard, Firth, Fortes e Nadel, e o que poderiamos chamar 
a corrente principal da "ciencia normal". No proximo capitulo tratard 
dos dais principais dissidentes, Leach e Gluckman. Finalmente, tentarci 
resumir num capitulo separado o impacto do estruturalismo de Levi
Strauss na Antropologia Social britanica. Este plano envolve urn afas
tamento da apresenta9ao cronologica linear que foi possivel mantermos 
ate aqui. Isto e lamentavel, por certo, mas a complexidade da situac;ao 
nas decadas do pos-guerra torna-o necessaria. Entretanto, existe um 
elemento de seqUencia na apresenta<;:ao. Os primeiros anos da decada 
de 1950 presenciaram a edi<;:ao das principais monografias ortodoxas da 
gera<;:ao do pos-guerra, e tambem as declarac;6es de posic;ao firmadas 
pelos principais professores. Em meados da decada de 50, Leach e os 
autorcs de Manchester comec;aram a dominar a cena, e o movimento 
levi-straussiano atingiu seu impulse maximo na primeira metade da de
cada de 60. 
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IV 

Evans-Pritchard aceitou a posi<;:ao teorica de Radcliffe-Brown pelo 
menos ate a guerra mas, pouco depois de lhe suceder ~m Oxford, em 
1946, divulgou um manifesto de rebeliao. Nos anos segumtes, alguns _de 
seus colaboradores mais intimas tentaram representar a sua carrerra 
como uma unidade, sem qualquer ruptura brusca, apesar da irrefutavel 
observac;ao de Evans-Pritchard de que "a consistencia e certamente o 
pior de todos os vfcios em ciencia"4 • :f: necessaria, portanto, fazer algo 
no genera de urn debate do que, caso contrario, poderia ser simples
mente tornado de acordo com o que e literalmente lido. Este pont? 
poderia ser exemplificado mediante uma analise min':lciosa de suas pr~
meiras obras, sobretudo The Nuer, talvez; mas ex1stem provas mars 
diretas. 

Ja citei a declarac;ao programatica por ele publicada em 1937,. na 
qual ele expos o futuro da Antropologia Social ?e acordo co_m as dire
trizes definidas por Radcliffe-Brown. Em conclusao, ele enuncwu o pres
suposto basico que esta subjacente nesse program a: 

Estou pressupondo que existem interdependencias funcionais 
em cultura. Se nao houver, entao a Antropologia Social tera nos 
estudos humanistas uma posic;ao como arte, identica a da Hist6-
ria. Neste caso, muito do que escrevi neste ensaio sera irrelevan
te. Com efeito, alguns antropologos sociais estariam dispostos .a 
aceitar essa posic;ao, e admito que aqueles que, como eu, acr~dl
tam que a interdependencia social existe e pede ser estab~lecr?a, 
baseiam suas convic<;:6es mais na fe do que em reahzac;oes 
concretas5• 

Em sua Conferencia Marett, proferida em 1950, ele formulou pre
cisamente o pressuposto contrario e aduziu as conclus6es opostas. Disse 
aos seus ouvintes : 

A tese que lhes apresento, a de que a antropologia social e 
uma esp6cie de historiografia e, portanto, em ultima. instancia, de 
filosofia ou arte subentende que ela estuda as soctedades como 
sistemas marais ~ nao como sistemas naturais; que esta mais inte-

157 



ressada no plano do que no processo; e que, portanto, busca pa
dr6es e nao leis cientificas, e interpreta mais do que explica. Sao 
diferen\!as conceptuais e nao meramente verbais6• 

Houve claramente uma inversao completa. A "fe" na existencia 
de "interdependencias funcionais em cultura", na qual ele baseava a 
sua posi~ao em 1937, era agora abandonada. A aceita\!fiO das interde
pendencias funcionais levara a aceita\!aO do modele da ciencia natural 
para a Antropologia; a sua rejei\!ao levou a no~ao de que a Antropo~ 
Iogia Social era, em ultima instancia, "uma arte, como a Hist6ria". 
Pode-se especular que a inversao nao foi simplesmente causada pelo de
sapontamento com as realiza~6es da Antropologia Social entre 1937 e 
1950. Poi sugerido que o momenta critico ocorreu com a conversao de 
Evans-Pritchard ao Catolicismo durante a guerra, e que isso podera 
explicar muito bern a sua preocupagao com a liberdade de escolha e a 
integridade interna dos sistemas cosmol6gicos. 

Entretanto, pode-se indagar se essa inversao dos principios basicos 
teni tido grande efeito imediato sobre a pratica de Evans-Pritchard. 
Ao nivel da analise monognifica, que era o seu forte, ele ainda argu
mentava que se deve proceder ao isolamento do padrao estrutural da 
cultura, com a ajuda da comparagao. A diferen~a que ele enfatizava 
era no uso da Hist6ria. Os funcionalistas tinham voltado as costas a 
Hist6ria como desorientadora ou, na melhor das hip6teses, desnecessa
ria; mas, de acordo com a sua convicgao de que os sistemas sociais 
deveriam ser estudados pelos metodos das humanidades e nao pelos das 
Ciencias Naturais - urn ponto de vista dificil de definir com maior 
precisao - Evans-Pritchard insistiu no uso da Hist6ria. Argumentou 
que havia poucas diferen\!as essenciais entre as tecnicas e finalidades 
da Antropologia Social e as da Hist6ria, sobretudo a Hist6ria Social. 

A insistencia numa perspectiva hist6rica foi uma atitude contra a 
c?rrente, mas Monica Hunter (Wilson), Gluckman e Schapera ja ha
VJam usado antes os metodos hist6ricos durante algum tempo e, nos 
anos que se seguiram a Conferencia Marett, muitos outros fariam o 
mesmo sem abandonar, contudo, as pretens6es cientificas da Antropo~ 
logia Social. Com efeito, o estudo hist6rico de Evans-Pritchard dos Sa
nusi, publicado em 1949, produziu uma analise estrutural que era uma 
forte reminiscencia da que resultara do livro a-hist6rico sobre a poHtica 
Nuer. Poi escrito de modo a destacar os principios estruturais que 
Evans-Pritchard descrevera com referencia aos profetas Nuers, a saber, 
que as sociedades segmentarias, ao defrontarem-se com uma amea\!a 
ext~rna, podem-se unir e organizar em torno de urn Hder religiose. 
ASSIID, a conversao de Evans-Pritchard a posi\!aO humanista e historicis
ta nao se refletiu imediatamente em sua obra nero alterou de uma s6 
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vez a obra de seus contemporaneos. A grande revolul(ao no estudo his
t6rico das sociedades africanas ocorreu na decada seguinte, quando 
Vansina e outros mostraram como a tradi!fao oral podia ser usada como 
fonte - algo que Evans-Pritchard nunca fez, preferindo apoiar-se em 
fontes publicadas e documentais. 

Mas Evans-Pritchard publicou sempre o seu material gradualmen
te, ao longo de muitos anos, antes de o reunir todo num livro, e por 
isso, provavelmente, transcorreu algum tempo antes que as implical(6es 
da sua nova posi!fao fossem inteiramente expostas; ou, talvez ele se tor
nasse mais anti-sociol6gico a medida que ia elaborando sua obra. Em 
qualquer dos casos, passou a descrever-se cada vez mais como urn etn6-
grafo e menos como urn antrop6logo social; a implical(ao disso era 
que ele via o papel de observador e interprete como mais importante 
do que o de soci6logo. Na decada de 1960, ele publicou mais trabalhos 
etnograficos e material hist6rico, e seus ensaios sobre teorias da religUio 
e os mestres franceses e escoceses expressaram ceticismo sobre o valor 
da analise e generalizal(ao sociol6gicas. 

Evans-Pritchard foi o maier antrop6logo social de sua geral(ao. 
Suas elegantes analises, desenvolvidas em prosa limpida e cristalina, in
fluenciaram todos os que as leram. Conquanto o seu pessimismo a res
peito do empreendimento sociol6gico tivesse urn efeito particular nos 
circulos de Oxford, tal como a sua propensao idealista, os seus colegas 
em outras partes estavam muito mais profundamente impressionados por 
suas anteriores monografias e, em especial, Witchcraft, Oracles and 
Magic e The Nuer. Urn numero surpreendente de livros escritos na cte
cada a seguir a guerra foram virtualmente recens6es locais dessas duas 
obras-primas. 

v 

Em 1951, Evans-Pritchard publicou uma serie de lil(6es semidida
ticas em que expos os seus pontes de vista sobre Antropologia Social. 
No mesmo ano, Nadel e Firth apresentaram tentativas ambiciosas de 
sintetizar uma base te6rica para a disciplina. Tanto Nadel como Firth 
desafiaram a velha ortodoxia oxfordiana mas adotaram uma oriental(ao 
diferente da de Evans-Pritchard. A sua maneira, ambos eram neoma
linowskianos. 

0 livro dense e urn tanto germanico de Nadel, The Foundations of 
Social Anthropology, refletia a sua descoberta de Weber, assim como 
a sua anterior forma!(ao em Psicologia; entretanto, a sua tese central 
era n itidamentc malinowskiana, embora Nadel cstivesse muito mais inte-
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ressado em sistemas sociais do que Malinowski em seu ultimo periodo. 
Sob o floreado filos6fico emerge a velha mensagem: as institui~oes sao 
mutuamente ajustadas para preencher as necessidades basicas (ou, na 
terminologia de Nadel, os "potenciais inatos de a~ao") dos individuos. 
Ele foi alem de Malinowski em seu interesse pelas interliga~6es 16gicas 
das institui~6es e pela teoria psicol6gica mas, em ultima analise, 0 livro 
deve ser considerado "sub-Parsons". E possfvel que ele estivesse escre
vendo como urn parsoniano, embora nunca o dissesse, mas Talcott Par
sons aproveitou os mesmos elementos te6ricos e construiu uma versao 
ainda mais densa e mais tortuosa do funcionalismo, com a mesma incli
na~ao para integrar a analise psicol6gica na Sociologia. 

Em 1955, Nadel visitou a L.S.E., em gozo de licen~a da Australia, 
e proferiu uma serie de li~6es depois publicadas (a titulo p6stumo) como 
The Theory of Social Structure. Esse livro serviu ainda mais claramente 
para definir a sua opinHio sabre as duas tradi~6es da modema Antro
pologia britfmica. A maior parte do livro consiste numa critica a utili
dade da no~ao de "es.trutura social". Em conclusao, escreveu que 

o "estruturalista" considera que o seu proprio quadro de referen
cia e nao s6 heuristicamente util e promissor mas muito mais util 
e promissor, e realmente mais importante, do que o outro quadro 
de referencia, assente nos conceitos de utilidade, intento ou "fun
~ao". . .. Nao posso aceitar esse julgamento e. . . considero nao 
ser bastante reconhecer meramente os dais modos de analise da 
existencia social. Tal como eu a vejo, a existencia social pertence 
a urn universe de discurso regido pelos conceitos de inten~ao e 
utilidade; a abordagem atraves da estrutura nao pode deixar de 
lhes estar subordinada7• 

Quanto ao resto, nesse livro e em Foundations, ele desenvolveu 
a ferramenta da analise do papel muito alem de tudo 0 que fora ate 
entao tentado pelos antrop6logos, e deu o seu apoio aos experimentos 
que estavam sendo realizados no desenvolvimento da Psicologia Social 
(como seria agora chamada) e dos modelos matematicos e de rede. 
Contudo, o seu argumento central era, simplesmente, que a ortodoxia 
estruturalista era inadequada per se e tinha que ser conjugada com uma 
perspectiva funcionalista que incorporasse teorias psicol6gicas. 

0 livro de Firth, Elements of Social Organization, constituiu uma 
tentativa ainda mais direta de reenxertar alga da teoria de Malinowski no 
principal tronco da Antropologia Social britanica, mas a sua enfase di
feriu da de Nadel. Ele preferiu concentrar-se no "homem calculador", 

160 

a figura aue Bateson discerniu como o membra mais promissor do equl· 
pe conceptual de Malinowski. Talvez Firth estivesse preparado para usnr 
essa abordagem porque se ajustava a Economia pre-heynesiana que ole 
estudara, com seu interesse obsessivo pela capacidade individual de es
colha. Em todo caso, tal abordagem era certamente subversiva em re
lac;ao ao estruturalismo alga idealista em voga na epoca. 

No que talvez seja o trecho fundamental de Elements of Social 
Organization, Firth escreveu: 

A organizac;ao social e usualmente considerada sinonimo de 
estrutura social. Em minha opiniao, e tempo de se distinguir entre 
uma coisa e outra. Quanta mais se pensa na estrutura de uma so
ciedade em termos abstratos, como de relac;oes de grupo ou de 
padroes ~deais, mais necessaria se torna pensar separadamente 
na orgamza<;ao social em termos de atividade concreta. De um 
modo geral, a ideia de organizac;ao e a de pessoas que fazem coi
sas mediante a<;ao planejada. Isto e urn processo social, o arranjo 
da a<;ao em seqtiencias, em conformidade com fins sociais selecio
nados. Esses fins devem ter alguns elementos de significac;ao co
mum para o con junto de pessoas envolvidas na ac;ao .. . A orga
niza<;ao social implica urn certo grau de unificac;ao uma conca
tena<;ao dos diversos elementos em relac;ao comurr:. Para tanto, 
deve-se tirar proveito dos prindpios estruturais existentes, ou po
derao ser adotados procedimentos variantes. Isto envolve o exer
cicio de escolha, a tomada de decis6es8• 

Ou - como ele resumiu numa frase - "a realiza<;ao das obri
~a<;oes mo.rai~ ~ria~a.~9 pelos req~isitos estruturais esta condicionada por 
mte~esses mdlVlduaJs . Nao esta clara de que modo os requisites estru
turais podem impor obrigac;6es morais mas o ponto essencial e bastante 
nftido: os antrop6logos sociais devem trazer d e volta os interesses indi
viduais que os estruturalistas tinham ignorado. Essa tese principal fazia
se aco~panhar de uma preocupa<;ao ( oriunda do ultimo perfodo mali
nowskJano) com a mudan~a social e cultural, em bora nao com a His
t6ria no sentido que lhe deu Evans-Pritchard. Em 1957, Firth coorde
nou uma avalia<;ao da obra de Malinowski, Man and Culture, "porque 
alguns de n6s pensam ha muito tempo ter sido dada pouqufssima aten-
91i~ ~ .o?ra de Bro~islaw M~linowski"10• Em suma, todo o seu esforc;o 
fo1 dmgrdo no sentJdo de remtroduzir os interesses de Malinowski que 
os seguidorcs de Radcliffe-Brown tinham posto de lado. 
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Enquanto seus colegas professorais formulavam suas reservas ou 
erguiam pendoes de revolta, Fortes continuou desenvolvendo os prind
pios centrais defendidos pelos estruturalistas originais de Oxford. Em 
1953, ele publicou varias declara96es de posi9ao em que defendeu a 
ortodoxia, sublinhou o papel da "estrutura social'' como conceito orga
nizador central, relegou o estudo da "cultura" e da varia<;ao individual 
para um plano secundario, e atacou energicamente o desvio de Evans
Pritchard do purismo. 

VI 

Apesar desses sons de conflito, a caracterfstica mais notavel da 
Antropologia Social britfmica aos olhos dos estranhos era a sua coesao; 
e ouando se defrontavam com urn desafio de fora, os britanicos uniam
se: Vale a pena considerar urn dos mais influentes desses desafios, a 
crftica de Murdock em 1951, pais deu tear dramatico aos parametros 
em aue os antrop6logos sociais britanicos operavam na decada de 1950. 

-Murdock, uma figura de proa na Antropologia americana, publi
cou o seu ataque no American Anthropologist. Foi desencadeado pelo 
simp6sio African Systems of Kinship and Marriage (1950), e expres
sou urn misto de admira<;ao e descontentamento que se generalizara 
entre OS antrop6logos americanos da epoca. Escreveu ele que 

os escritos descritivos e anallticos dos antrop6logos sociais britani
cos atingem um nfvel mectio de competencia etnografica e suges
tividade te6rica provavelmente nao igualado por qualquer grupo 
comparavel em qualquer outra parte do mundo. Iss~ explica e jus
tifica o respeito que Jhes e tao amplamente conced1do. Contraba
lan9ando esses meritos, porem, M urn certo numero de limita<;oes 
que muitos colegas de profissao no estrangeiro tern dificuldade em 
entender e acham impossfvel defender11

• 

Ele enumerou essas limita<;oes: a concentra<;ao "exclusiva" no 
"parentesco e questoes diretamente relacionadas com o mesmo, por 
exemplo, casamento, propriedade e administra<;ao civil [sic]; e sua con
centra<;ao geografica nas dependencias coloniais britanicas, c, por conse-

162 

guinte, a falta de uma ampla perspectiva etnogr~flcu". Ali''' ill •11 

tiio indiferentes aos escritos te6ricos quanta aos descrilivoa ch r 111 111 

legas em outros pafses", e ignoraram seus interesses lH\ lltfll(Hlll, 11' 

mudan<;a cultural e na Psicologia. Murdock atribuiu a culpu tlo tudu 
isso a Radcliffe-Brown e fe-lo sem vacilar: "Essas varias limllllt;hr-1 
refletem a esmagadora influencia de Radcliffe-Brown". A conseqUCncln, 
diz Murdock, foi os antrop6logos sociais britanicos nao serem, em abso· 
luto, antrop6logos. Ao ignorarem a no<;ao de "cultura", eles tornaram
se soci6logos - de um tipo alga antiquado. 

Despojada de seus atavios polemicos, a descri<;ao era razoavelmen
te exata. Firth e Fortes aceitaram-na, mais ou menos, mas replicaram 
que, dados os recursos limitados da Antropologia Social briHlnica, uma 
limita<;ao de ambi<;oes era razoavel. Ou, em termos mais positives, os 
antrop6logos sociais britanicos tinham decidido concentrar-se num con
junto limitado de questoes, e seu trabalho tinha todo o vigor dessas ~;
mita<;oes auto-impostas. Na realidade, o dialogo era, num certo sentido, 
entre antrop6Iogos sociais e antrop6logos culturais - entre o rumo que 
a Antropologia Social britanica seguira sob o comando de Radcliffe
Brown e o que fora tra<;ado par Frazer, ou Tylor, ou Franz Boas. Mur
dock nao percebera que o exito que ele atribufa a Antropologia Social 
britanica na Etnografia estava intimamente relacionado com os pressu
postos te6ricos que orientavam o trabalho de campo. Inversamente, a 
pobreza comparativa da Etnografia americana da epoca refletia a confu
sa situa<;ao te6rica reinante nessa area, nos Estados Unidos. Numa den
cia social, e impossfvel aplaudir os resultados e rejeitar o quadro de 
referenda no qual eles foram obtidos. 

Em resumo, os antrop6logos britanicos nao se arrependiam de igno
rar o trabalho cultural e de personalidade tao em voga nessa epoca na 
America, ou os continuos estudos etnograficos de "selvagens" sobre os 
indios americanos, ou os estudos transculturais, estatfsticos e alga super
ficiais, do pr6prio Murdock. Eles acreditavam nao s6 que lhes cumpria 
concentrarem suas energias mas, ainda mais, que os resultados prova
vam terem feito a escolha certa quando preferiram concentrar-se na es
trutura das rela<;oes sociais. Os seus discipulos do p6s-guerra foram trP.i
nados para lhes dar continuidade, e assim fizeram. 

Vll 

As monografias produzidas na decada de 1950 pelo contingente do 
p6s-guerra tinham certamente muita coisa em comum. Duas questoes 
predominaram. Em primeiro lugar, havia o estudo de polftica, mais ou 
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menos nos termos estabelecidos por African Political Systems. 0 problt>
ma basico era o papel poHtico das linhagens em sistemas segmentarios 
e em estados, e virtualmente todas as monografias publicadas nesse pe
rfodo abordaram essa quesUio. Os admiraveis estudos malinowskianos 
sobre estados africanos foram admirados mas nao suscitaram urn inte
resse te6rico comparavel. Foram eles: A Black Byzantium (1942), de 
Nadel, The Realm of a Rain-Queen (1943), de Krige, e An African 
Aristocracy (1947), de Hilda Kuper. Todos eles se preocuparam de urn 
modo mais ou menos central com a organiza~ao da classe governante 

· em estados africanos, e isso era urn problema - obviamente funda
mental para qualquer compreensao politica - que nao interessava par
ticularmente aos que derivavam sua inspira~ao dos estudos de Oxford. 

Os estudos ortodoxos seguiam na esteira uns dos outros no decurso 
da decada de 50. Em 1954, Barnes publicou uma descri~ao do estado 
Ngoni, mostrando o modo como ele se desenvolver~ ~a Africa Meri
dional, segmentando-se e ampliando-se na forma classtca. No mes~o 
ano, Leach publicou uma amilise radical dos sistemas politicos de Kac~1~ 
mas, apesar de sua grande originalidade, o problema central foi defml
do nos mesmos termos - as comunidades poHticas Kachin englobavam 
sistemas segmentarios e estatais, e Leach concentrou-se no problema de 
como urn tipo era transformado no outro. Em 1956, Fallers publicou 
uma monografia sobre os Sogas de Uganda, na qual investigou o modo 
como a burocratiza~ao do estado Soga afetou os papeis poHticos tradi
cionais e as fun~oes de clas e linhagens. No mesmo ano, Southall pu
blicou a sua analise de uma outra sociedade ugandense, os Alurs, e ex
plorou largamente o fato de eles nao serem uma sociedade segmentaria 
classica, baseada em linhagens, nem urn estado centralizado, mas algo 
intermedio, uma combina~ao dos dois tipos classicos que ele descreveu 
como urn "estado segmentario". The Yao Village, de Mitchell, que tam
bern foi editado em 1956, investigou o modo como a competi~ao pela 
autoridade nessa tribo centralizada do Malawi ocorreu simultaneamente 
nas matrilinhagens e no sistema de cargos, estando as duas arenas de 
competi~ao estreitamente interligadas. Tambem em 1956, o ensaio de 
M. G. Smith, "On Segmentary Lineage Systems", tentou levar as ques
toes debatidas na epoca para urn nivel mais geral de significa~ao, de
monstrando que a segmentac;ao e uma caracteristica de toda a a~ao po
litica, embora o fato de a segmenta~ao ocorrer em alguns sistemas numa 
base de linhagem ter conseqiiencias significativas. Em Government in 
Zazzau (1960), ele apresentou o mais refinado dos estudos ortodoxos 
mas uma de suas preocupac;oes centrais ainda era o relacionamento 
entre a administrac;ao centralizada, por urn !ado, e a competi~ao e fissao 
baseadas na linhagem. Em 1958, Middleton e Tait coordenaram urn 
novo simp6sio sobre sistemas politicos africanos, Tribes without Rulers, 
que estava ainda mais limitado do que o seu prot6tipo aos problemas 
da organizac;ao de linhagem. Os seus colaboradores eram todos mem-
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bros do quadro p6s-guerra, e o livro refletia o predominio que a teoria 
da linhagem exercia no trabalho que eles realizavam. 

Havia duas importantes diferen9as entre esses estudos e as mono
grafias publicadas por Evans-Pritchard e Fortes na decada de 1940. A 
primeira estava no proprio uso geral dos materiais hist6ricos, um de
senvolvimento que devia alguma coisa a influencia de Evans-Pritchard. 
A segunda diferenc;a foi uma transferencia de interesse no sentido da 
burocracia. Esse novo interesse foi sugerido em parte pelos problemas 
dos "estados dentro de estados" no periodo colonial final, mas tambem 
foi incentivado pela descoberta de Weber, pelo menos no caso de Fallers 
e M. G. Smith. Mas a teoria da burocracia nao se tornou de interesse 
primordial para a grande maioria de seus contemporaneos no campo 
e, de fato, era largamente irrelevante para muitas das sociedades nlio
centralizadas. 

A segunda preocupa(;ao importante do perfodo eram com os siste
mas "magico-religiosos", para usar o que ja era urn termo bastante con
sagrado pelo tempo. Esse tipo de estudo tratava usualmente de uma de 
duas questoes principais, as quais foram ambas enunciadas em forma 
de monografia por Evans-Pritchard. Em primeiro Iugar havia todo o 
problema da feiti~aria. Os estudos da decada de 1950 aproveitaram a 
observa~ao de Evans-Pritchard de que a feiti~aria era urn modo de 
identifica~ao de uma causa socialmente relevante de infortunio. Eles 
examinaram a forma como as acusac;oes de bruxaria e feiti~aria drama
tizavam tensoes sociais, e as transformavam. Essa analise apresentava
se freqtientemente como tema subsidiario nas monografias do perlodo 
- por exemplo, no estudo de Mitchell dos Yao ou em Schism and 
Continuity in an African Society, de Turner. Era amiude integrada a 
urn estudo convencional de urn sistema de Iinhagem segmentaria, sendo 
a acusacao de feiti!;aria vista como um aspecto do processo de fisslio 
da linhagem. 0 estudo de Marwick dos Cewa era uma analise das ten
soes do sistema de Iinhagem vista atraves do prisma das acusa~oes de 
bruxaria. Em devido tempo, esse campo de estudos gerou o seu pr6prio 
simp6sio, Witchcraft and Sorcery in East Africa (1963) de Middleton 
e~~ , 

0 outro problema era de maior vulto: o estudo dos sistemas reli
giosos propriamente ditos, que tinha sido negligenciado por Malinowski 
e seus discipulos. Os textos basicos, neste caso, eram o ensaio de Rad
cliffe-Brown, "Religion and Society" (1945), e os ensaios de Evans-Prit
chard sobre a religiao Nuer, reunidos numa monografia em 1956. A po
si9ao de Radcliffe-Brown era essencialmente determinista; o culto do 
ancestral, por exemplo, devia ser entendido como requisito funcional de 
certos tipos de sistemas de linhagens. Evans-Pritchard aceitou o fato de 
as religioes serem condicionadas pelo seu ambiente social; mas, como 
em seu estudo da feiti~aria Zande, ele estava mais interessado em ex
plorar as inter-rela~oes 16gicas de suas no~oes cosmol6gicas. Ambas essas 
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posi~oes tiveram seus adeptos mas a diferen~a e~tre elas era, realmente, 
s6 de enfase. Lugbara Religion ( 1960), de M1ddl~ton, tratou o ,culto 
do ancestral numa tribo ugandense de urn modo mUJto semelhante aque
le em que alguns de seus contemporaneos trata!am a feitic;aria - como 
uma fun<;lio da estrutura da linhagem e, na ac;ao, como urn ~eflexo dos 
processos de segmenta~lio da linhagem. Divinity and Expenen_ce: The 
Religion of the Dinka (1961), de Lienhardt, era bastante par~c.tdo com 
Nuer Religion, de Evans-Pritchard- e as duas tribes eram v1zmhas no 
Sudao. 

As an<llises de Gluckman dos rituais de conflito em torno do exer
cfcio das func;6es regias eram congruentes com os estudos q~e tra~aram 
a feitic;aria e o culto dos ancestrais como modos de conduztr e aJustar 
relac;oes sociais tensas. Tambem neste caso, uma vez mais, Evans-Prit
chard fornecera a amilise paradigmatica em seu ensaio "The Divine 
Kingship of the Shilluk" (1948). 

A preocupa<;lio malinowskiana com o mito nlio esteve em grande 
evidencia nesse periodo, exceto em termos da avaliac;ao de provas h is
t6ricas. Uma exce<;ao foi a analise neomalinowskiana de Leach das fun
<;6es politicas do mito em Political Systems of Highland Burma 0?~4), 
embora a sua analise tambem fosse influenciada pela obra dos teoncos 
da linhagem sabre a manipula<;lio de genealogias. A revolu<;lio _na ana
lise do mito aue Levi-Strauss iria provocar nlio foi prenunctada, de 
maneira algum~, pelos trabalhos que estavam sendo feitos na Gra-Bre
tanha nesse periodo. 

· Talvez inesperadamente, o estudo do parentesco foi urn tant? n~-
gligenciado ap6s a publicac;ao em 1950 de African Systems of ~ms~zp 
and Marriage. Contrariamente a opinilio de Murdock sabre a Sttuac;ao, 
o interesse primordial incidiu sabre a organiza<;lio politica, e os proble
mas da teoria do parentesco foram investigados principalmente em re
lac;ao a teoria da descendencia. Verificou-se, por exemplo, urn fluxo de 
estudos inspirados pelo ensaio de Fortes, "Time and Social Structure" 
(1949). 0 tema desses trabalhos foi o ciclo de desenvolvi~ento do ~I?PO 
domestico mas em termos das limita<;6es impostas pelo ststema pohttco
juridico, ~ que envolve paradigmaticamente a linhagem. Esse tipo . de 
analise, apresentado como tern a secundario em numeros~s. monograf!as, 
foi o tema central do primeiro volume de uma nova sene de escntos 
de Antropologia Social que o departamento de Cambridge co~ec;o~ pu
blicando em 1958. Urn outro problema que reclamava atenc;ao f01 sus
citado por Gluckman em African Systems of Kinship and Marriage, 
onde ele argumentou que a taxa de div6rcio e func;ao da estrutura ~e 
linhagem. Os t6picos classicos e puramente de parentesco foram. negh
genciados - terminologia de parentesco, regras de casamento, mcesto 
e exogamia, papeis interpessoais de parentesco. S6 voltaram a ganhar 
destaque no final da decada, quando o debate entre Leach e F~rtes 
dirigiu a atenc;ao para as teorias de Levi-Strauss, e quando Ftrth, 

166 

Freeman e Leach levantaram o problema dos sistemas de parentesco 
nao-unilinear, e a questlio do papel da escolha na formac;ao de grupos 
de parentesco. 

· E clara, estudava-se e escrevia-se sabre outros problemas nesse 
periodo. 0 C.S.S.R.C. encomendou relat6rios sabre a posse da terra, 
orc;amentos e outras quest6es economicas, e alguns governos coloniais 
solicitaram estudos a respeito da migrac;ao de mlio-de-obra. Alguns des
ses estudos tiveram impacto sabre os contemporaneos - talvez com 
maior destaque para as demonstra<;oes par Schapera e Watson de que 
a migracao de mao-de-obra nlio desagregava necessariamente a estrutura 
social. Mas, de urn modo geral, os relat6rios economicos eram de inte
resse restrito e poucos progresses se registraram na teoria antropol6gico
economica. Somente Furth fez disso uma preocupac;ao central e alguns 
estudiosos por ele influenciados tentaram aplicar a teoria economica em 
circunstancias ex6ticas. Entretanto, s6 na decada de 1960 e que a Eco
nomia e a Ecologia comec;aram a reaparecer como quest6es de impor
tancia primordial, como Malinowski tinha vista que elas realmente eram. 

0 Direito foi urn outre campo que interessou aos govemos colo
niais e vieram a lume nesse periodo numerosos estudos sabre antropo
logia legal ou "controle social". Alguns, como o trabalho de Goody e 
Bohannan, eram realmente aspectos do estudo dos sistemas de Iinhagem 
segmentaria. Outros, em particular o trabalho de Gluckman e Schapera, 
interessaram-se mais pelos problemas de jurisprudencia. Uma vez mais, 
porem, o Direito nlio foi urn campo que atrafsse grande interesse por 
si s6. 

Se Murdock estava certo, em termos genericos, ao destacar a limi
tada gama de interesses dos antrop6logos sociais britanicos contempora
neos, ainda que os especificasse erradamente, ele teve certamente razao 
quando apontou as limita<;6es geograficas do trabalho deles. Essa ten· 
dencia persistiu na decada de 1950. Em certa medida, isso era func;ao 
da especializa~lio de cada departamento e das liga<;6es estabelecidas pe· 
los "velhos" com os institutes e as universidades nas colonias. Os antra· 
p6logos de Oxford continuaram viajando para o Sudao, embora alguns 
explorassem o Oriente Media e a Europa Cat6lica. Cambridge criara 
fortes vinculos com o East African Institute of Social Research, sob a 
direc;ao de Richards e, mais tarde, de Southall e Stenning, mas urn certo 
numero de discfpulos de Fortes continuou trabalhando em Gana, en· 
quanta que Leach dirigia os seus pr6prios disdpulos para o Sudeste 
Asiatica. Manchester continuava sua estreita associa~ao com o Rhodes
Livingstone Institute, e a grande maioria de seus estudantes trabalhava 
na Africa Central. Os professores de Londres tambem eram propensos 
a enviar seus alunos para aquelas areas que eles tinham aberto a pes
quisa: os alunos de Forde iam para a Nigeria e os de Firth para a 
Malaia e a Oceania. Em outros pafses da Comunidade Britanica, os de
partamentos de universidadt:s australianas concentravam-se naturalmen-
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te nos aborigines mas, na decada de 1950, transferiram seus interesses 
para a nova regiao etnognifica do interior da Nova Guine. Na Africa 
do Sui, os estudos eram cada vez mais assiduamente realizados nos ter
rit6rios do Alto Comissariado britanico, visto que a situa~ao polftica da 
Uniao Sul-Africana come~ara a deteriorar. 

Passarei a considerar daqui a pouco as correntes conflitantes da 
decada de 1950 e come!;os da de 1960, mas e notavel ate que ponto a 
moderna Antropologia Social britanica foi consistente e se concentrou 
numa pequena gama de questoes durante os anos 50. Jsso foi urn re
flexo do escasso tamanho alcan~ado pela profissao e do tremendo poder 
exercido pelos seus professores. A rapida expansao dos primeiros anos 
do p6s-guerra deu novo impulso a disciplina mas nao desalojou 0 do
minio te6rico do ponto de vista que fora estabelecido em Oxford nos 
anos imediatamente anteriores a guerra. 
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VI. Leach e Gluckman: 
Para alem da ortodoxia 

A lei e a ordem resultam do pr6prio processo que etas governam. Mas 
nlio sao rigidas nem se devem a qualquer inercia ou molde permanente. Elas 
prevalecem, pelo contn1rio, em resultado de uma constante !uta nlio s6 
das paixoes humanas contra a lei mas tambem dos principios legais entre si. 

MalinowsJtil 

I 

0 capitulo anterior ocupou-se bndamentalmente da corrente prin
cipal, dos desenvolvimentos registrados no seio das ortodoxias estabele
cidas por Radcliffe-Brown e Malinowski. No decurso das decadas de 
1950 e 1960, houve remoinhos e correntes contrarias ao fluxo princi
pal e trataremos oeste capitulo dos dois mais destacados dissidentes: 
Edmund R. Leach e Max Gluckman. Embora ambos publicassem seus· 
primeiros ensaios importantes em 1940, s6 depois de 1950 eles esta
beleceram definitivamente seus rumos pr6prios. 

Pode haver alguma resistencia a que Leach e Gluckman sejam con
siderados em con junto. De fa to, Leach descreveu Gluckman como "o · 
meu mais vigoroso adversario em materias te6ricas"2, e representou-o 
como urn dos adeptos menos arrependidos da especie de teoria de equi
libria organico que o proprio Leach rejeitara: Alem disso, apesar de· 
sua recente apostasia, Leach e freqlientemente considerado o profeta 
ingl~s de Levi-Strauss, como Radcliffe-Brown foi de Durkheim, enquan
to que Gluckman jamais demonstrou interesse algum pelas preocupa-
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~oes dos neo-estruturalistas. Contudo, e provavclmcnte mais exato ver 
o periodo Ievi-straussiano de Leach como urn desenvolvimcnto secun
dario, que realmente nunca tomou forma definitiva em sua obra prin
cipal. Conforme ele disse recentemente: 

Eu fui urn discfpulo de Malinowski e ainda sou, no fundo, 
urn "funcionalista", conquanto reconhe~a as limitac;oes da teoria 
peculiar a Malinowski. I' Em bora . tenha empregado ocasionalmente _ 
OS metodos "estruturalistas" de Levi-Strauss para esclarecer ca-

-racteristicas particulares de determinados sistemas culturais, a di-
-ferenc;a entre a minha posic;ao geral e a de Levi-Strauss e muito 
profunda3• I 

No proximo capitulo ocupar-me-ei do impacto da obra de Levi
Strauss nos antropologos britfmicos; e Leach figurara ai destacadamente. 
Por agora, o meu intc.resse recai nos topicos predominantemente politi
cos que foram os temas das monografias de Leach. f: nesse campo que 
se revestem de interesse as convergencias e divergencias com Gluckman. 

Leach e Gluckman pertencem ao mesmo nivel de idade entre os 
decanos da Antropologia britanica. Leach nasceu em 1910, Gluckman 
em 1911. Ambos ingressaram na Antropologia em meados da decada 
de 1930, depois que a maioria da primeira gera~ao completara sua for
mac;ao doutoral e numa epoca em que a influencia de Malinowski esta
va cedendo Iugar a de Radcliffe-Brown. Ambos freqiientaram OS semi
narios de Malinowski nesse periodo, mas Gluckman transferir-se-ia para 
Oxford, onde ficou formalmente sob a supervisao de Marett, enquanto 
Leach era estudante da London School of Economics. Mais tarde, Glu
ckman ficaria sob a influencia do novo estruturalismo em Oxford, sendo 
particularmente impressionado pelos primeiros trabalhos de Evans-Prit
chard. Leach nunca foi grandemente influenciado por Radcliffe-Brown 
nero por Evans-Pritchard e, ap6s a partida de Malinowski, manteve-se 
mais proximo de Firth na L.S.E. 

Eles eram os novas e brilhantes recrutas das duas principais esco-
1as. Ambos estavam decididos a desenvolver os insights de seus mestres 
em novos caminhos. Mas enquanto Leach se manteve reconbecidamente 
malinowskiano em muito do que escreveu, e Gluckman fosse sempre urn 
estruturalista .p;fordiano no fundo, havia uma verdadeira convergencia 
de interesses. ~mbos foram atraidos para os problemas do conflito de 
normas e mantpula~ao de regras, e ambos usaram uma perspectiva hi~
torica e o metoda de caso ampliado para investigar esses probleo;asl 
{Por uma triste coincidencia, tambem perderam ambos suas notas de' 
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campo relativas aos seus mais importantes estudos durante a guerra!) 
Os seus discipulos abordaram problemas semelhantes, se excetuarmos 
aqueles alunos de Leach que optaram pelos interesses de Levi-Strauss. 
Barth, Barr1es Bailey - tres dos mais ativos antrop61ogos ~as. decadas 
de 50 e 60 - demonstraram em seus trabalhos a convergencta essen
cia! de Leach e Gluckman. 

Uma compara~ao mais completa e que capte to?as as s~a~ nuanc~$ 
talvez tenha que esperar ate que a obra desses dots espectahstas seJa 
estudada em detalhe. Por agora, e suficiente notar que Leach e Gluck
man, as duas figuras intermediarias entre a gera~ao pioneira e .a gera
<;ao do p6s-guerra, estavam primordialme?te inter~ssados ~m d1latar o 
ambito e aumentar a penetracao das teonas que tmham S!dO estabele
cidas na decada de 1930. Depois de sua obra, novas opc;oes fo~am 
vislumbradas e, em ultima instancia, e possivel ver que suas respechvas 
contribui~oes se apoiaram mutuamente. Se tivessemos que resumtr num.a 
frase a mensagem propagada por ambos, diriamos que .f~i esta: (~. dt
namismo central dos sistemas sociais e fornecido pela ahvtdade pohtlca, 
por homens aue competem entre eles para aumentar seus recursos e 
encarecer seu -status, dentro do quadro de referencia criado por regras-
freqiientemente conflitant_es o~ ambiguas.J _ . ,, . , . , 

0 Ieitor deve saber tambem que ambos sao ftguras cansmaticas , 
grandes homens, empaticos, engajados e sinceros. Ambos atrairam for
tes lealdades pessoais mas, intolerantes e ate despoticos, por vezes, tam
bern afastaram alguns colegas. 

II 

Gluckman nasceu em Johannesburg, de pais judeus russos. Estu
dou primeiro Antropologia Social na Universidade do Witwatersrand, 
sob a orientacao da Sra. Hoernle. Ela era uma excelente professora. 
V arios de seu~ alunos abrac;aram a carreira de antrop6logos profissio
nais e a classe de Gluckman incluia Ellen Hellman, Hilda Beemer 
(Kuper) e Eileen Jensen (Krige). Gluckman sugeriu que Winifred J:Io
ernle desenvolveu o seu interesse pela teoria do conflito mas nada extste 
na obra dela, ou na de seus outros alunos, que nos deixe entrever isso. 
Ela era seguidora de Radcliffe-Brown, e as generosas homenagens que 
Gluckman lhe prestou podem ser interpretadas, em parte, como uma 
tentativa de individualizar a sua genealogia com referenda a uma ances
tral materna. Contudo, a Sra. Hoernle instilou de fato em seus alunos 
os valores do saber e da ciencia, que nao estavam fortemente repre
sentados nas universidades sul-africanas. Como um grupo, esses estu-
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dantes tambem entenderam seu envolvimento com a Antropologia par
cialmente em termos politicos. Numa epoca em que seus contempora
neos baseados na Gra-Bretanha se mostravam propensos a desviar os 
olhos da realidade do poder e das privac;6es nas sociedades coloniais, 
eles nunca esqueceram o contexte dos sistemas que investigavam. 

Em 1934, Gluckman foi para Oxford como bolsista Rhodes, fa
zenda seu doutorado em 1936. Realizou trabalho de campo na Zululan
dia entre 1936 e 1938. Em 1940 vieram a lume os seus primeiros 
ensaios importantes: urn capitulo sabre os Zulus em African Political 
Systems, e a primeira parte de breve monografia Analysis of a Social 
Situation in Modern Zululand. Nesses escritos, ele tratou do tipo de 
oposi<;ao segmentaria que era o grande foco da teoria oxfordiana, mas 
introduziu tambem .a preocupa<;ao com outras formas de oposi<;ao e con
flito, sabre as quais se interessaria mais nos anos vindouros. 

Em sua colaborac;ao para African Political Systems, Gluckman des
creveu dais estagios da sociedade Zulu pre-colonial, e argumentou: 

A essencia de ambos OS sistemas descritos e a opOSI<;ao de 
grupos semelhantes e as lealdades potencialmente conflitantes das 
pessoas a diferentes autoridades. A na<;ao era uma organiza~ao 
estavel, pais a sua oposi<;ao era principalmente entre as tribos que 
estavam unidas na posi<;ao do rei e seus regimentos. . . na admi
nistra<;ao de fato, as lealdades das pessoas e a competic;ao dos 
funcionarios nao conflitavam com freqtiencia, vista que a maquina 
administrativa funcionava atraves dos chefes de grupos de diferen
tes tipos; a principal oposi<;ao era entre grupos semelhantes, co
operando como partes de urn grupo maior. 

Esse tipo de oposic;ao segmentaria produzia coerencia e equilibria. 
Os conflitos que ocorriam eram ate positivamente funcionais - como 
a rivalidade Nuer. Entretanto, Gluckman foi mais alem, pondo em con
traste esses sistemas estaveis com a situac;ao que ele encontrou no campo: 
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Hoje, o sistema nao e estavel, pois nao s6 a vida Zulu esti 
sendo constantemente afetada e alterada por muitos fatores mas 
tambem as diferentes autoridades sustentam valores inteiramente 
diferentes, ate mesmo contradit6rios ... A moderna organiza<;ao po
Htica da Zululandia e a oposi<;ao entre os dais grupos de cor re
presentados por certas autoridades. . . A oposi<;ao entre os dais 
grupos nao e bern equilibrada, pais em ultima instancia e domi-

nada pela for<;a superior do Governo ... A amea<;a dessa for<;a e 
necessaria para fazer o sistema funcionar, porque os valores e 
interesses Zulus sao tao opostos aos dos europeus que os Zulus 
nao reconhecem uma forte relac;ao moral entre eles mesmos e o 
Governo, tal como existia, e ainda existe, entre eles, seu rei e che
fes. Usualmente, os Zulus consideram que o Governo esta empe
nhado em explora-los, sem considerac;ao pelos interesses deles4

• 

Foi este o unico escrito realista de analise polftica, tratando do 
contexte de dominac;ao racial, que figurou em todo o volume de African 
Political Systems. 

Analysis of a Social Situation in Modern Zululand foi mais alem, 
ao mostrar como a sociedade poHtica plural formada por dominac;ao 
colonial ou colonizadora deve fornecer o quadro de referenda para a 
compreensao dos sistemas "tribais" locais. Usando uma nova forma de 
apresenta<;ao, Gluckman descreveu em grande detalhe a cena da inau
gura<;ao de uma nova ponte na Zululfmdia - as idas e vindas, os dis
cursos e comentarios, a hora do cha - chamando sempre a atenc;ao 
para as vincula-:;6es sociais dos atores, desde o magistrado branco e seu 
sequito, ate ao n!gulo e seus seguidores, inclusive o proprio antrop6lo
go. 0 ponto de vista defendido por Gluckman era que, embora os mem
bros dos diferentes grupos de cor estivessem simb61ica e concretamente 
divididos e opostos em todos os aspectos, eles eram forc;ados, entretan
to, a interatuar em esferas de interesse comum. Concluiu ele : 

Para resumir a situa<;ao na ponte, podemos dizer que os gru
pos e individuos presentes comportam-se do modo que se observa 
porque a ponte, que e o centro de seus interesses, associa-os num!l 
celebra~ao comum. Em resultado desse interesse comum, eles 
atuam por costumes de cooperac;ao e comunica~ao, muito embora 
os dois grupos de cor estejam divididos de acordo com o padrao 
da estrutura social. Analogamente, dentro de cada grupo de cor, 
as festividades unem os membros, embora estejam separados de 
acordo com as rela~oes sociais no seio do grupo5• 

Isto nao significa que a situa<;ao fosse estavel; pelo contnirio, ape
sar dos vinculos transversais que existiam, a Zululandia contemporanea 
representava o tipo de sistema social em que os conflitos nao podiam 
ser adequadamente resolvidos sem radicais mudanc;as estruturais. Esse 
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tipo de sistema contrastava com as sociedades Zulus pre-coloniais, onde 
havia, apesar das mudan~as - freqiientemente radicais -, longos pe
riodos de relativa estabilidade, guando os conflitos gerados pelo sistema 
podiam ser por ele absorvidos.lGluckman argumentou que o antrop6lo
go social devia estudar esses periodos de comparativa estabilidade, quan
do o sistema social se aproximava de urn estado de equilibria. 

A essencia da posi~ao de Gluckman, tal como foi desenvolvida, foi 
que o equilibria social nao e uma questao simples, resultante da inte
gra~ao clara de grupos ou normas. Pelo con,trario, resulta atraves do 
equilibria de oposic;6es num processo dialetic~ Como ele e Colson es
creveram certa vez, os grupos sociais tern "uma tendencia inerente pau 
se segmentar e depois vo!tarem a vincular-se entre si por alian~as trans
versais ... os conflitos num conjunto de rela~6es sao absorvidos e cor
rigidos nas relac;oes compensatorias"0• Do mesmo modo, as normas que 
regem a vida social sao, com freqliencia, criticamente ambfguas ou ate 
conflitantes. Por exemplo, as regras de sucessao a uma chefia tribal sao 
freqiientemente formuladas de tal modo que haveni inevitavelmente mui
tos candidatos "legftimos" que competirao pelo cargo. Mas como e do 
interesse de todos os pretendentes unirem-se na valoriza~ao do valor 
central do cargo, a propria competi~ao gerada pelas regras fortalecera 
o consenso sabre o valor do cargo. Tambem no ritual Gluckman viu 
conflito e nao meramente a expressao de alguma especie de unidade 
transcendente; mas, na expressao de seus conflitos, a sociedade era tem
porariamente purificada. Isto e, ele acabou por considerar que o ritual 

nao expressa simplesmente coesao nero se limita a inculcar o valor 
da socledade e seus sentimentos sociais nas pessoas, como nas teo
rias de Durkheim e Radcliffe-Brown, mas exagera os conflitos 
reais entre regras sociais e afirma a existen:;ia de unidade, apesar 
desses conflitos7

• 

~sse tipo de. teoria, foca.lizando a re~liza~ao de ~quilibrio at.r~v~s 
da expressao contlda de confhto, e conhec1do dos soc16logos famlhan
zados com a obra do pensador alemao Simmel (1858-1917)) Entretan
to, Gluckman afirmou ter desenvolvido suas ideias na completa igno
rancia da obra de Simmel, e nao ba motivo algum para duvidar disso. 
0 proprio Weber era virtualmente desconhecido dos antrop6logos bri
tanicos ate depois da II Guerra Mundial. Tambem se pode discernir 
em alguns trabalhos de Gluckman a influencia da no~ao de Freud de 
ambivalencia, e ele certamente conhecia o pensamento freudiano e era 
seu simpatizante. Nota-se urn recurso ainda mais direto a analise de 
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cismogenese de Bateson. Entretanto, a !nspira~ao imediata estava mui
to mais a mao na obra dos estruturahstas de Oxford. 

Radcliffe-Brown expressara o seu "prindpio de oposi~ao:• e Evan~
Pritchard desenvolvera a ideia em sua amllise da segmenta~ao e da n
validade entre os Nuers. Evans-Pritchard foi ainda mais Ionge em sua 
analise da poHtica Anuak e no seu notavel ensaio "The Divine Kingship 
of the Shilluk", publicado em 1948. Ai escreveu, em termos que Glu
ckman tambem usaria: 

As rebelioes Shilluk nao tern sido feitas contra a realeza. Pelo 
contnirio, elas fizeram-se para preservar os valores .consubstanc~a
dos na realeza, os quais estavam sendo enfraquec1do~, ou ass1m 
se acreditava, pelo individuo que ocupava o cargo. Nao eram re
volu~oes mas rebeli6es contra o rei, em nome da realeza8

• 

Em suas tentativas de rescrever a historia e de o desligar de suas 
fontes britanicas, alguns dos seguidores de Evans-Pritchard tamb~m pr~
curaram repudiar grande parte da obra que derivou de suas pnnctpats 
analises, e em particular a obra de Gluckman. Pococ~, por e.xe~pl?, 
argumentou que Radcliffe-~rown e Gluc~man c~nfund1r.a~ dms stgm
ficados da no\(ao de "oposu~ao": antagomsmo e JUStapost~ao estrutural. 
Ao analisar a obra de Evans-Pritchard, Pocock (e Dumont) tentou co
loca-lo em Jinha com os modernos estruturalistas franceses, para quem 
"oposi<;ao" 6 urn processo que ocorre ao nfvel ~a classifica<;ao de gru~os 
e nao ao nivel de confrontac;ao de duas comumdades de pessoas. Ass1~, 
Pocock argumentou oue Gluckman vulgarizara o modelo de Evans-Pnt-
chard e lhe impuser~ uma distorcida enfase funcionalista9

• • 

Nao e este o Iugar apropriado para argumentar se o desenvolvl
mento por Gluckman das ideias de Evans-Pritchard foi legitimo ou nao 
e em todo o caso nao e uma questao importante. Esta suficientemente 
ciaro oue a linha ' de desenvolvimento que ele adotou divergia da que 
foi seg~ida pela maioria dos disdpulos de Evans-P~itch.ar?, no pos-guer
ra; mas acontece que, depois da guerra, as pr6pnas tdetas de Evans
Pritchard passaram par alterac;oes bastante drasticas. 0 ponto qu~ e~ 
quero sublinhar e simplesmente que as teorias de Gluckman constltUl· 
ram urn dos desenvolvimentos possiveis da ortodoxia de que ele se 
imbuiu em Oxford, atraves dos ensinamentos de Radcliffe-Brown e 
Evans-Pritchard. 

A caracteristica mais vulneravel da teoria de Gluckman, tal como 
foi desenvolvida e a concentra~ao no que ele identificou como sistemas 
sociais repetitiv~s, em oposic;ao aos sistemas sociais variavei~. Isso le
vou-o por vezes a extremos absurdos, que o obrigaram ma1s tarde a 
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rever a sua posigao. Examinando os pot,fos de vista por ele propostos 
nas decadas de 1940 e 1950, Gluckman escreveu em 1963: "Eu estava 
pensando ainda em grosseiros termos funcionais das institui96es - ate 
a .guerra civil pode, no fim de contas, ser uma institui9ao - que con
tnbuem para a manuten9ao de uma estrutura social concebida de urn 
modo bastante rfgido"10

• Essa enf&se, explicou ele, decorreu do seu estu
do da Zululandia sob governo branco, "a qual, apesar de seus inumeros 
problemas irresolutos e irresoluveis, 'funcionava'" for9ando-o por isso 
a considerar "como os sistemas sociais podiam conter os profundos con
flitos que estao presentes em todos eles"11• 

III 

Os ensaios de Gluckman sobre os Zulus fixaram as ideias socio16-
gicas que ele iria transferir para a Africa Central quando se juntou em 
1?39 a Godfrey Wilson no Rhodes-Livingstone Institute. Tornou-se seu 
d1retor-interino em 1941 e serviu como diretor de 1942 a 1947. Foi 
urn perfodo de intensa atividade no Instituto, e as ideias de Gluckman 
foram. endossadas pelos bolsistas que iam chegando agora para realizar 
pes9u1sas de campo. EAmbora as ideias de Gluckman representassem 
ma1s uma mudan9a de enfase do que uma total divergencia da posic;ao 
~os estruturalistas oxfordianos de antes da guerra, a sua ado9ao reves
tm-se de con~eqli~nc~as significativas. Os pesquisadores de campo que 
receberam a mfluencta de Gluckman passaram a conceber a realidade 
social de urn modo que diferia acentuadamente das concepc;6es mais 
co~vencionais dos discfpulos de Evans-Pritchard e Fortes; e, por conse
gumte, o trabalho dos bolsistas do Rhodes-Livingstone Institute na Afri
ca Central e distinto e contrasta de maneira profunda com grande parte 
do trabalho dos antrop6logos de Oxford e Cambridoe na Africa Ociden-
tal e Oriental. o 

As caracteristicas dominantes dos estudos Rhodes-Livingstone na 
epoca de Gluckman devem sobressair nas paginas seguintes. Entretanto 
cumpre assinalar desde ja urn certo numero de pontos. A preocupac;a~ 
dAe <?Iuc~man com o contex~o t~tal da s?ciedade plural era de impor
tan~Ia v1tal. Ao tragar as d1retnzes gerats dos pianos de pesquisa do 
Insbtuto, em 1945, Gluckman sublinhou o seu interesse na estrutu':'d 
social total da regHio, incluindo brancos e indianos. Escreveu ele: 
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Devo enfatizar que nao considero os processes soctats em 
funcionamento como inteiramente desintegrativos. . . Toda a mi-

nha formula9ao do problema depende do reconhecimento de que 
existe uma Sociedade Centro-Africana constitufda por grupos cul
turais heterogeneos de europeus e africanos, com uma estrutura 
social e normas de comportamentd definidas, embora tenha mui
tos conflitos e desajustes12

• 

Partindo dessa base, era necessaria estudar tanto as areas urbanas 
como as rurais, e ver os trabalhadores africanos nas cidades nao sim
plesmente como camponeses deslocados mas como openirios, trabalhan
do num sistema social industrial e urbano. Esse programa ambicioso 
contrastava acentuadamente com o plano de pesquisas que o Interna
tional African Institute publicara uma decada antes. Conquanto os pro
metidos estudos de comunidades brancas e asiaticas nunca se concre
tizassem, lamentavelmente, os colonos e administradores coloniais estao 
presentes, nao obstante, nos estudos Rhodes-Livingstone, de uma form:t 
que era distintomente incomum nos relat6rios antropol6gicos do perfodo. 

Urn dos problemas que essa orienta9ao su3citou diz respeito ao 
papel dos chefes de aldeia, os funciom1rios subalternos da administra9ao 
distrital, colhidos entre as exigencias das autoridades alienfgenas a que 
estavam subordinados e as do proprio povo a que pertenciam. Era uma 
situac;ao em oue os conflitos inerentes a administrac;ao colonial se evi
denciavam de urn modo dramatico, e que Gluckman ja explorara em 
seus estudos sobre os Zulus. A maioria dos bolsistas Rhodes-Livingstone 
tambem se ocupou dela, numa epoca ou outra. 

A analise pormenorizada de Gluckman de uma unica "situac;ao so
cial" na Zululandia indicara o descontentamento com os modos conven
cionais de apresenta<;:ao do material etnografico ilustrativo. Representou 
uma rea9ao contra a seletividade da tecnica malinowskiana de "ilustra
~ao apta". Mitchell usou a abordagem da "situa<;:ao social" em The 
Kale/a Dance mas outros investigadores procuraram descobrir alternati
vas. Os seus experimentos frutificaram no uso por Turner dos "dramas 
sociais", mais tarde denominados "estudos de caso ampliado" (extended
case studies), uma tecnica particularmente adequada ao estudo dos pro
cesses de conflito e resolu~tiio de conflito. Os membros do Institute usa
ram tambem OS metodos estatfsticos COm mais exito e mais COnscien
ciosamente do que a maioria dos seus contemporaneos, e Barnes e Mit
chell fizeram progresses no refinamento de metodos estatfsticos para 
satisfazer as exigencias da pesquisa antropol6gica. Finalmente, o exem
plo de Gluckman do uso de dados hist6ricos para identificar estagios 
de comparativa estabilidade e equilibria que possam ser analisados e 
comparados com a situa~ao contemporanea, tambem inspirou imita~ao 
e dcsenvolvimcnto, sobrctudo nas ml:ios de Barnes. 
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Assim Gluckman levou para o estudo das sociedades centro-afri
canas nao 'so as suas teorias do papel do conflito no processo social 
mas tambem a insistencia em que deve ser levada em conta a sit_ua<;ao 
polltica total, e a abertura para as inov,a<;oes ?leto~ol6~icas. Ele v~tc~l.ou 
suas ideias no Institute atraves de asstduos mtercambtos em semmanos 
e de visitas ao campo, assim como em seus artigos de critica e contri-
bui<;oes para a revista do Institute. . . . , 

Entretanto, a sua pr6prla e mats tmportante pesqUisa desse penodo 
distanciava-se tangencialmente da obra por ele inspirada. Foi o seu es
tudo da lei Lozi. Ele possuia alguma forma<;ao jurfdica e o seu principal 
interesse incidia sobre os prindpios de jurisprudencia usados pelos Ba
rotse e sua convergencia com os princfpios do Direito europeu. Seu tra
balho foi erudite e influiu no desenvolvimento da teoria antropol6gica 
legal mas, com exce<;ao de alguns trabalhos de Epstein. no Cintudio do 
Cobre, nao teve grande efeito sobre os estudos dos bolststas do Rhodes
Livingstone. 

IV 

Em 1947 Gluckman deixou o Rhodes-Livingstone Institute para ir 
ocupar urn ca;go docente em Oxford; e, urn par de anos depois, mudou
se de novo para instalar na Universidade de Manchester urn departa
mento de Antropologia. Mas nunca deixou de manter estreitas li~a<;~es 
com o Institute, agora sob o controle de seus colab~radores, pnm.etro 
Elizabeth Colson e, mais tarde, Mitchell. Urn certo numero de bolSIStas 
do Institute esteve posteriormente associado ao departamento de Man
chester, alguns de maneira constante e por muitos ano~, e mesmo .aq~e!es 
que nao estavam mantiveram-se fieis durante largo P.enodo aos p~mct_PIOS 
da "escola de Manchester". Talvez os mais conhcctdos desses c1enttstas 
sejam Barnes Cunnison Epstein, Marwick, Turner, Van Velsen e Wat
son. Outros que trabalharam na Africa Central foram atraidos para ? 
drculo, como o administrador C. M. N. White e o agronomo Allan, dots 
dos simpatizantes mais destacados. . 

Os estudos por eles publicados expunham urn notavel grau de um
formidade. Com a ocasional exce<;ao de Cunnison, a obra de todos eles 
e quase sempre facilmente identificavel como "manchesteriana" no tema 
e na inspiracao. Talvez isso se deva ao fato de representarem urn caso 
especial na forma~ao das escolas antropol6gicas. A maioria delas desen
volveu-se numa universidade, atraves do dominic intelectual de urn pro
fessor. A de Manchester, porem, surgiu no campo, e em condic;oes de 
maior camaradagem e igualdade, com todos os membros envolvidos em 
investigac;:oes semelhantes e que exigiam deles grande empenho e esfor<;o. 
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Por certo a coesao aue se desenvolveu era incomum - se hem que nao , . 
estivesse isenta, e clare, de conflitos subjacentes. 

Virtualmente todas as monografias sobre sociedades rurais centro
africanas produzidas por membros da escola se concentraram na estrutu
ra da aldeia e analisaram os processes de conflito e resoluc;ao de conflito 
inerentes na estrutura da comunidade. Tambem examinaram a posi<;ao 
do chefe de aldeia como figura intercalar na administra<;iio local; estu
daram a feit icaria e o ritual como canais para a expressao e resolu<;ao 
de conflitos ~ocial· e realizaram experimentos com material estatlstico 
e casos ampliados.' Cada monografia tinha seu foco particular: a fissao 
na aldeia foi o tema escolhido por Turner; a integrac;:ao polltica vertical 
foi o de Mitchell trabalhando numa aldeia Yao; a migra<;ao de mao-de-, . 
obra foi o problema abordado por Watson; as acusac;:oes de bruxana 
serviram a pesquisa de Marwick, e assim por diante. Entretanto, cada 
uma delas pode ser !ida como uma proje~ao particular do modelo fun
damental de que todos compartilhavam e que eles receberam de 
Gluckman. 

Menos trabalhos foram realizados nas tensas areas urbanas, mas 
Epstein e Mitchell produziram estudos do Cinturao do Cobre e Watson 
contribuiu com uma analise da migra~ao de mao-de-obra, vista sob o 
aspecto rural. Tambem nestes cases foram evidentes as preocup~~~es 
caracteristicas da escola. As analises puseram em destaque as opost<;oes 
estruturais situacionalmente definidas, por vezes superadas pelos interes
ses comuns, que haviam sido analisadas nas comunidades rurais. 

0 estudo de Turner dos Ndembu, Schism and Continuity in an Afri
can Society (1957) foi o mais satisfat6rio desses estudos e descreve-lo-ei 
brevemente como u~ born exemplo do trabalho que era produzido. Tur
ner come~ou com urn problema que Malinowski suscitara e Richards 
analisara alguns anos antes a respeito das sociedades matrilineares da 
Africa Central. 0 problema era o seguinte: Como e que as sociedades 
matrilineares conciliam os interesses conflitantes dos homens como mem
bros de uma matrilinhagem, irmaos, maridos e cunhados? A aldeia 
Ndembu e construida em torno de urn nucleo de parentes matrilineares 
masculines. Eles levam normalmente suas mulheres para viver nas casas 
deles e suas irmas partem para viver com os maridos delas. Mas cada 
hom~m e sucedido pelo filho de uma irma, o qual deve ser trazido, em 
determinada altura, rara a comunidade nuclear de homens matrilinear
mente relacionados. Os homens ambiciosos tentam edificar suas comu
nidades e, para tal fim, procuram manter seus pr6prios filhos em casa, 
assim como recuperar os filhos de suas irmas. 0 conflito resultante entre 
as poderosas influencias da famHia e da matrilinhagem constituia urn 
problema blisico para os Ndembu: "Assim, casamentos e aldeias sao ine
rentemente instaveis e os parentes por afinidade lutam continuamente 
para conseguir o controle sobre as mulheres e os filhos delas"13• Nessa 
situac;ao, a unica unidade solidaria era a famllia metricentrica, o grupo 
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formado pelos fi lhos de uma mae. Esta unidade e que constitufa o alvo 
dos interesses ambiciosos e concorrentes do pai e do irmao da mae. 

Tambem existem outros conflitos estruturalmente gerados entre ho
mens e mulheres, com seus diferentes papeis economicos e distintas 
fun96es dentro das matrilinhagens; e entre os homens da propria comu
nidade matrilinear nuclear, competindo por autoridade e propriedade 
dentro da aldeia. Turner analisou o paddio resultante de rela96es, quer 
em termos gerais, por urn levantamento estatfstico da composi9ao de 
urn certo numero de aldeias; quer em profundidade, mediante a amllise 
dos conflitos no seio de cada aldeia. 

Turner usou aquila a que deu o nome de "dramas sociais" para 
apresentar a sua amllise do modo como esses conflitos se solucionavam 
na aldeia. Argumentou ele que os conflitos manifestos punham a desco
berto as te.ns6es subjacentes do sistema social; portanto, dramatizavam 
as tensoes merentes a propria estrutura. Lidando com uma serie de con
fronta96es que envolviam os mesmos atores, era possfvel observar o modo 
como os conflitos se desenvolviam e eram resolvidos, e testar tambem 
a analise fundamental. 0 resultado era uma nova especie de monografia, 
com uma longa hist6ria de querelas, desaven9as, tens6es c resolu96es 
desfilando do seu come9o ao fim. Barnes comparou esse genero de es
tudo a urn romance russo, em sua diversidade de personagens e com
plexidade de motivos -para nao mencionar a sua prolifera9ao de names 
impossiveis. 

A analise te6rica foi vazada no molde de Gluckman; por exemplo: 

As pessoas vivem juntas porque estao relacionadas matrili
nearmente, mas justamente por causa de seu relacionamento ma
trilinear e que entram em conflito em tomo dos cargos e da be
ran9a da propriedade. Como o dogma do parentesco afirma que 
os parentes matrilineares participam da existencia uns dos outros, 
e .c?mo as normas de parentesco estabelecem que os parentes ma
t~t!meares devem, em todas as ocasioes, entreajudar-se, a violencia 
ftstca aberta raramente ocorre entre eles. As suas rixas sao expres
sas no idioma da bruxaria/feiti9aria e das cren9as animalistas ... 
0 conflito e endemico na estrutura social mas existe urn conjunto 
de mecanismos por meio dos quais o proprio conflito e posto ao 
servi9o da afirma9ao de unidade do grupo14• 

0 proprio Turner reconheceu livremente a sua dfvida para com 
Gluckman e, a semelhan9a de muitos dos trabalhos da escola o livro 
continha uma introdu9ao aprovadora da auto.ria de Gluckman. A analise 
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de Turner tambem se reportava diretamente a obra dos estruturalistas 
de Oxford e, em particular ao estudo de Fortes sabre os Tallensi, em 
sua analise da fissao de linhagens e do funcionamento dos vfnculos de 
parentesco fora da Iinhagem. 

Embora se possa afirmar com justi9a que a analise de Turner nao 
era teoricamente inovadora (como viriam a ser os seus estudos do ritu~l 
Ndembu), a qualidade do material coletado e o esmero com que foi 
apresentado e analisado colocam a monografia numa classe a parte. Pro
porcionou-se ao leitor uma visao nova da problematica das rela96es in
terpessoais num contexto social exotica. Ficou conhecendo os protago
nistas, viu-os atuando em seus papeis, apreciou os conflitos com que se 
defrontavam e acabou tendo uma compreensao da vida de uma aldeia 
Ndembu, descrita com uma conviq;ao que nunca foi inteiramente conse
guida pelos livros desordenados de Malinowski ou os livros excessiva
mente ordenados dos estruturalistas. Como o foco incidia sabre os indi
viduos - em seus papeis prescritos - o caminho que partia desse ge
nera de estudo iria levar a analise de rede, teoria do jogo e outros m6-
todos de conceptualiza9ao das estrategias da vida cotidiana. Os bolsistas 
Rhodes-Livingstone estavam come~ando a afastar-se dos estruturalistas e 
a aproximar-se do que foi chamado "individualismo metodol6gico"; mas 
isso ainda nao era evidente na decada de 1950. 

v 

Nos estudos urbanos de Epstein e Mitchell, a opost9ao estrutural 
central era, evidentemente, entre brancos e negros, como se verificara 
na Zululandia. As cidades do Cinturao do Cobre eram organizadas em 
torno das minas. Dividiam-se em municipalidade branca e povoa~ao afri
cana, e os africanos eram administrados separadamente por funcionarios 
governamentais. Os africanos erarn oriundos de varias regioes e pafses, e 
provinham de mais de setenta tribos, sendo por sua vez divididos de 
duas maneiras: por origem tribal e por ocupa9ao ou prestfgio urbana. 

Os brancos, apoiados em sua experiencia de administra9ao rural, 
refor~ada pelo seu estere6tipo do africano, acreditavam que os africanos 
deviam ser governados numa base "tribal", mesmo nas cidades. A ad
ministra9ao urbana deveria operar atraves de "anciaos tribais", de urn 
modo ou de outro. Mas, ernbora os africanos se mostrassem dispostos, 
de uma forma geral, a consultar esses "anciaos" ern algumas questoes, 
nao aceitavam a lideran9a deles no contexte industrial. Os "anciaos, 
cram acusados de se venderem aos brancos e, quando os trabalhadores 
sc rcbclnram no Cinturao do Cobre, em 1935, os "ancHios tribais" que 
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tinham sido eleitos viram-se obrigados a procurar refugio junto dos bran
cos, assim como os odiados policiais negros. 

0 fato e que, em alguns contextos, os vinculos ocupacionais su
plantaram as lealdades tribais. Mas a estrutura de emprego gerou suas 
pr6prias tensoes. Os branccs ocupavam as posi~oes mais elevadas de 
poder e prestfgio, e fixavam os padroes de aspira~ao individual. Os 
africanos educados e ocidentalizados ocupavam os empregos white collar 
mais remunerados abaixo da linha da cor. Esse grupo fornecia, natural
mente, boa parte da lideran~a africana, mas o seu estilo de vida sepa
rava-os de seus co-irmaos, e a posi~ao de relativo privilegio colocava-os 
num dilema quando os trabalhadores de niveis inferiores entravam em 
greve. Portanto, embora fundassem os sindicatos que assumiram a lide
ran~a dos africanos depois dos "anciaos" serem escorra~ados, eles foram 
por turno desalojados da lideran~a, a favor de trabalhadores menos 
educados mas de maior combatividade e espirito militante - os que 
trabalhavam no fundo das minas e nao nos escrit6rios. 

Essa situa~ao era ainda mais complicada por outros fatores. Em 
primeiro Iugar, havia considenivel sobreposi~ao entre origem tribal e 
posi~ao de "classe". Algumas "tribos" estavam desproporcionadamente 
representadas em certas ocupa~oes, e certos grupos eram particularmente 
favorecidos por vantagens educacionais em suas areas natais. Isso serviu 
para confundir as linhas divis6rias em algumas situat;oes, em outras para 
reforc;a-las. Em segundo Iugar, o significado da identifica<;ao "tribal" era 
muito diferente na cidade e nas areas rurais. Nas cidades, nao implicava 
a aceitac;ao de series inteiras de posi¢es atribuidas de autoridade mas 
servia, outrossim, como urn modo primario de agrupamento de pessoas 
em possiveis amigos e provaveis inimigos. Finalmente, Epstein e Mitchell 
demonstraram que a forma de identifica<;ao que era selecionada variava 
em difercntes situac;;oes na vida urbana. Por vezes, urn homem colocava
se ao lado, digamos, dos Bemba, contra os nao-Bemba; outras vezes, 
aliava-se ao pessoal administrative cont-ra os mineiros; e ainda outras 
vezes era capaz de juntar-se aos seus co-irmaos africanos contra a au
toridade branca da companhia mineira ou contra o governo. 

Muitos dos temas subsidiaries desenvolvidos por Epstein e Mitchell 
eram simples transformac;oes dos temas que eles e seus colega tinham 
investigado nas areas rurais da Africa Central. Mas as normas confli
tantes e os interesses concorrentes da sociedade rural tornaram-se tipos 
alternatives de a!;ao e opuseram, de maneira profunda, os blocos raciais 
nas cidades. Isso levou-os a concentrarem-se particularmente na selec;ao 
situacional de obediencias e, por conseguinte, de modos de comporta
mento, escolhas geradas pela organizac;ao de "classe" e "tribo", e, em 
ultima instancia, pela superestrutura imposta pelo grupo branco do
minante. 

Nao se pode facilmente separar o desenvolvimento das ideias de 
Gluckman e a obra que ele inspirou no Rhodes-Livingstone Institute. 
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E!as fundiram-se nas produc;oes da "Escola de Manchester" a quat na 
de.c~d~ de 1950, se tornou uma reconhecfvel mutacao do estruturali~mo 
b~Itamco. No mesmo periodo, Leach estava traballiando sozinho de urn 
diferente pont~ de partida, mas a minha tesc e que 0 seu des~nvolvi
mento converg1a com o de "Manchester" num grau que s6 agora pode 
ser plenamente apreciado, em retrospecto. 

VI 

Leach e urn dos poucos antrop6logos britanicos da safra de antes 
da gu.erra com uma fo:ma<;ao "convencional" de classe media superior. 
~~po1s de uma escolandade apropriada, foi para Cambridge com 0 ob
Jetivo de se. formar .em .Engenharia. Depois de formado, passou alguns 
all:os no Onente, na Chma, antes de abandonar a sua primeira carreira 
e mgressar na London School of Economics, em meados da decada de 
1930, com~ aluno de Malinowski. Em 1938, ficou durante algumas se
manas reahzando pesquisa de campo entre os Curdos mas, embora ti
vesse encarado urn ret?rno a. e.ssa regiao do Oriente Medio, a guerra 
s~rpr:e?deu-o num mats ambiCJoso estudo de campo dos Kachins na 
BumaDI~: Passou a guerra combatendo em unidades militares irreiula
r~s, frequentei?~nte ao lado de guerrilheiros Kachins. Perdeu suas anota
~oes antropologtcas de campo mas, finalmente, depois da guerra, prepa
rou uma t.ese baseada, em grande parte, em materiais publicados. Tor
nou-se Leitor da L.S.~., sob a direc;ao professoral de Firth* onde foi 
}0~ algu~ tempo con~Iderado urn especialista em cultura material. Em 
9~3, fot para Cambndge como Leitor e, alguns anos depois realizou 

ma1s urn estudo de campo no Sri Lanka (ex-CeiHio). Embora a ;ua antiga 
colega, Clare, l?e recusasse uma bolsa com base no seu ateismo mili
ta~te, Leach f?I eleito para uma fellowship no King's College, do qual 
vew a ser ma1.s t~r?e Preboste. Em 1972 foi-lhe tardiamente conferida 
Uma catedra VItahcta por meritos pessoais. 

f h A krimeira monografia de Leach, Social and Economic Organisation 
0 

, t. e owanduz Kurds, foi publicada em 1940. Era urn especime en
satstico d~ tra?alho, baseado em apenas cinco semanas no campo e foi 
a.lg? n~gllgen~Iad~ nesse tempo. No fim de contas, esse mesmo a~o as
ststm a pubbcac;ao dos estudos politicos de Evans-Pritchard sobre os 

,. Lcit~r (R~ader) e um cargo . doccnte co mum nas universidades euwpeias e 
~nc d cnt1 c n6s correspondc aprox•mndamcntc ao Rcgcntc de Cadeira Acima do 

ea er cstn o Professor, n figura do antigo Lcntc ou Cntcdratico. (N. ·do T .) 
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Nuers e os Anuak, e de African Political Systems (que continha, com 
muitos outros trabalhos, o primeiro ensaio de Gluckman sobre os Zu· 
Ius) . Entretanto, era urn pequeno mas sugestivo livro, e formulou muitas 
das ideias que Leach iria desenvolver em anos subseqtientes. 0 livro 
tambem fornece urn solido elo entre a posic;ao neomalinowskiana que 
Firth estava definindo, e as explora<;oes com que Leach iria depois des
lumbrar seus colegas. 

A observa~ao central de Leach foi que os Curdos estavam passando 
por urn periodo de nipida mudan~a, em conseqtiencia da interven~ao 
administrativa externa. Apontou para as "poderosas e talvez irresistiveis 
for~as em a~ao, as quais tendiam menos para a modifica~ao do que para 
a destrui9ao e desintegra~ao das formas existentes de organizac;ao tribal"15• 

Era urn estado de coisas que apresentava urn problema ao funcionalista, 
cuja premissa basica era o equilibria e a boa integrac;ao do sistema que 
ele estivesse estudando. Gluckman tinha reconhecido o dinamismo dos 
sistemas sociais, mas postulara a existencia de periodos de comparativa 
calma e equilibria de for~as que podiam ser estudados em termos mais 
ou menos convencionais. ' Leach rejeitou tais postulados. Todas as so
ciedades mantem apenas urn equilibria precario em qualquer tempo e 
estao realmente "num constante estado de fluxo e mudanc;a potencial". 
As norm as existentes nao sao estaveis nero inflexiveis. "J amais pode 
haver conformidade absoluta a norma cultural; com efeito, a propria 
norma s6 existe como tensao de interesses conflitantes e atitudes diver
gentes." :e ai que se pode identificar a fonte do dinamismo. "0 mecanis-

l mo de mudan~a cultural deve ser encontrado na reac;ao dos individuos 
a seus interesses economicos e politicos diferenciais."16 

Sendo esse o caso, argumentou Leach, 

para se tornar a descric;ao realmente inteligivel, parece essencial urn 
certo grau de idealiza~ao. Fundamentalmente, portanto, procurarei 
descrever a sociedade Curda como se fosse urn todo em funciona
mento, e assinalar depois as circunstancias existentes como varia
c;oes dessa norma idealizada17• 

A analise deve portanto operar em dais niveis. Em primeiro Iugar, 
o a~trop6logo .constr6i urn modelo de como se poderia esperar que a 
Soctedade funcwnasse se eta estivesse em equilibria, se fosse bern inte
grada. Mas isso e uma idealizacao de limitado valor. Para voltar a reali
dade hist6rica, deve-se observar a interac;ao dos interesses pessoais, os 
quais s6 temporariamente podem formar urn equilibria e devem, no de
vida tempo, alterar o sistema. 
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A enfase dada a mudanc;a e a forc;a criadora das exigencias indivi
duais, assim como a concepc;ao de "normas" como ideais instaveis ba
seados em configurac;oes temporarias de interesses, tudo remonta a po-

1 sic;ao malinowskiana final. 1 0 que Leach acrescentou foi o seu uso de · I" 
_urn modelo, urn tipo ideal, para limitados fins heurfsticos. 

1 
Gluckman 

abordara o papel desempenhado p6r interesses concorrentes e normas 
conflitantes, aue estava presente mas era secundario no estruturalismo 
de Radcliffe-Brown. ' Leach trouxe uma abordagem estrutural altamente 
.§Ofisticada em ajuda da analise malinowskiana, a qual estava excessjva
mente obsessionada com as extravagancias do "hom em calculador". 

Depois da guerra, Leach escreveu a sua tese de doutorado sobr¢ 
a sociedade Kachin e, em 1954, publicou talvez o seu livro mais notavet, 
Political Systems of Highland Burma. Este trabalho foi uma decorrencia 
da tese e os argumentos comparativamente rudimentares de 1949 res
surgiram agora numa forma muito mais madura e elaborada. As comu
nidades do altiplano birmanes, classificadas de urn modo geral como 
Kachin e Shan, formam uma pasmosa variedade de unidades lingiiisticas, 
culturais e politicas. Leach argumentou que a noc;ao de uma "tribo" de
limitada era inutil para se entender a situa~ao. Todo o conjunto de co
munidades interatuantes precisa ser visto como algo que compreendia, 
num certo sentido, urn unico sistema social. Mas nao era urn sistema 
em equilibria. Tal como ja argumentara em 1940, insistia agora em 
que o equilibria s6 podia ser postulado para fins de analise a urn certo 
nivel. Era imprescindivel permanecer ciente da natureza ficticia desse 
pressuposto, e reconhecer que a "situac;lio real esta, na maioria dos 
casos, cheia de inconsistencias; e sao justamente essas inconsistencias 
que nos podem fornecer uma compreensao dos processos de mudanc;a 
social''18

• \ 

Se o antrop6logo precisava de urn padrlio ideal para lhe fornecer 
uma orienta~ao, o mesmo ocorria com as pr6prias pessoas. No caso delas, ' 
isso era expresso em ritual, que de tempos em tempos representava sim· 
bolicamente "o sistema de relac;oes 'corretas' socialmente aprovadas entre 
individuos e grupos"; os rituais "tornam momentaneamente explfcito o 
que em outras circunstancias e uma ficc;ao"10• A expressao ritual -
largamente entendida como urn aspecto de todo o comportamento -
e os simbolos culturais atraves dos quais ela funcionou nlio correspon· 
dem, entretanto, a regras normativas de comportamento. Eram dema
siado ambiguos e evocados de urn modo excessivamente espasm6dico. 
Na verdade, a ambigiiidade do ritual e do simbolo, os niveis de incerteza 
inerentes a comunicac;lio ritual e cultural, eram necessaries. Permitiam 
aos protagonistas uma certa gama de escolhas legftimas. 

A analise estrutural dos antrop61ogos e OS rituais das pessoas sao, 
portanto, abstra<;oes idealizadas, tentativas de impor urn como se, uma 
ordem fictfcia mas compreensivel imposta ao fluxo da vida social. Sob 
essas tentativas de formaliza~ao esta a realidade dos individuos em busca / 
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de poder. Nessa competic;ao continua, os atores realizam uma . serie de 
opc;oes que podem coletivamente alterar a estrutura de sua sociedade. 

Havia tres tipos basicos de sistema polftico na area dos Montes 
Kachin: o sistema igualitario, quase anarquico, do gumlao Kachin; a 
forma gumsa, intermedia e instavel, uma especie de miniestado; e o 
estado Shan. Eram tipos ideais mas uteis as pessoas e ao antropologo 
na classifica'=ao de comunidades reais. As comunidades iam de urn tipo 
a outro, sendo particularmente instaveis as comunidades gumsa. Leach 
examinou em profundidade as categorias usadas pelas pessoas para des
crever esses sistemas, e mostrou que eles eram representados em termos 
do mesmo conjunto de simbolos, em diferentes combinac;oes. Quando 
uma comunidade mudava de urn tipo para urn outro, em resultado da 
atividade politica, as pessoas podiam entao ponderar de modo diferente 
o valor dos varies simbolos, embora falando ainda, num certo sentido, 
a mesma linguagem ritual. 

A diferenc;a entre esses sistemas e uma reminisd~ncia da classica 
oposic;ao antropologica entre sociedades baseadas no parentesco e esta
dos. Poi essa a base da oposic;ao estabelecida por Fortes e Evans-Prit
chard entre estados e sociedades sem estado, organizadas mediante urn 
sistema de linhagem segmentaria. A concepc;ao de Leach estava relacio
nada com a deles mas, conforme ele proprio disse, a sua analise inte
ressava-se primordiahnente pelos mecanismos que levavam urn "tipo" 
de sistema a transformar-se num outro. As linhagens Kachin diferem do 
padrao africano normal na medida em que sao hierarquicamente orde
nadas entre si. A ordem delas e fixada por urn sistema de alianc;as ma
trimoniais. Nao se pode dar uma esposa a uma linhagem donde se re
cebeu uma esposa e vice-versa. Isso permite uma ordenac;ao ideal de 
linhagens, como os dadores de esposas superiores aos recebedores de 
esposas, que sao vassalos daqueles. Essa combinac;ao de linhagem e po
sic;ao hierarquica esta na raiz da instabilidade do sistema gumsa. Leach 
resumiu assim a situac;ao: 
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A ordem ideal gumsa consiste numa rede de Iinhagens apa
rentadas, mas tambem e uma rede de linhagens hierarquizadas. Na 
medida em que se desenrola o processo de fissao de linhagem, 
chega-se a urn ponto em que a escolha tern que ser feita entre a 
primazia do principia hienirquico ou o principia de parentesco. A 
ordem hienirquica implica urn relacionamento assimetrico. . . 0 
parentesco subentende uma relac;ao simetrica. . . A fraqueza do 
sistema gumsa e que 0 chefe bern sucedido e tentado a repudiar OS 

vinculos de parentesco com os seus seguidores e a trata-los como 
se fossem escravos. :f: essa situac;ao que, de urn ponto de vista 
gumlao, constitui justificativa para a revolta20• 

Existe urn defeito estrutural equivalente no amago do sistema 
gumlao. Escreveu Leach que 

uma comunidade gumlao, a menos que acontec;a gravitar em torno 
de urn centro territorial fixo, como algumas leiras irrigadas de ar
rozal, carece usualmente dos meios para manter unidas as suas 
linhagens componentes, num status de igualdade. Assim, ou se de
sintegra totalmente atraves da fissao, ou entao as diferenc;as de 
status entre os grupos de linhagens rep6em o sistema de volta ao 
padrao gumsa21• 

Em ambos os casas, a dinamica para a mudanc;a e fornecida pot 
indiv!duos em competic;ao pelo poder. 0 homem descontente com algum 
status herdado podera decidir que quer ocupar urn cargo num sistema 
hierarquico ou que repudia a hierarquia; isto e, ser urn rebelde contra 
o chefe titular desse cargo, ou ser urn revolucionario contra o sistet?a 
gumsa. A figura influente num sistema gumlao pode optar por repudtar 
a democracia e fazer a sua comunidade retroceder no sentido de uma 
estrutura gumsa. Cada sistema traz dentro de si as sementes do seu con
trario, e as comunidades oscilam entre os extremos gumlao e gumsa. 

Quando Leach passou a demonstrar a sua tese de que as comuni
dades dos Montes Kachin exemplificavam algo como a sucessao de le6es 
e raposas de Pareto, ele defrontou-se com serias dificuldades. Utilizou 
dois metodos. Em primeiro lugar, apresentou uma analise pormenorizada 
de uma pequena e instavel comunidade gumsa, tal como existia em 1940, 
concluindo que, 

em minha opm1ao, Hpalang estava provavelmente, em 1940, em 
processo de mudan~a de urn tipo de organizac;ao gumsa para gum· 
lao. A (mica coisa impedindo que a mudanc;a fosse completada 
eram os ditames arbitrarios do poder supremo, cujos funciomirios 
objetavam ao sistema gumlao por uma questao de princfpio22• 

Isso nao era, de forma alguma, concludente. 0 seu segundo teste 
foi hist6rico, mas as fontes historicas eram insatisfatorias. Elas forneciam 
uma pista para as forc;as propicias a instabilidade e mudan<;a; nos mitos, 
o Hder gumlao e apresentado como "urn aristocrata de segunda ordem, 
ambicioso e de talento, que poderia ele proprio ter sido urn chefe se o 
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acidente de nascimento nao tivesse disposto as coisas de outro modo. 
0 mito e a descri<;ao do homem real"23• Mas, no que se refere a sua 
tese como urn todo, Leach s6 pode mostrar que "nao existe na hist6ria 
da regiao o que conflite com a minha interpretac;ao"24• 

Entretanto, e difi'cil ver como essa tese poderia ter sido refutada 
por materiais hist6ricos. Num prefacio a reedi<;ao de 1964 da monogra
fia, Leach observou que "a minha propria tentativa de encontrar uma 
ordem sistematica nos eventos hist6ricos depende da avaliac;ao variavel 
das categorias verbais e e, em ultima amllise, ilus6ria"25• Com efeito. 
o que e que realmente muda quando uma comunidade transita de gumlao 
para gumsa? Examinando a sua comunidade de Hpalang, ele observou 
que. 

conquanto a composic;ao de parentescos da comunidade se manti
vesse mais ou menos inalterada nos ultimos 40 anos, tinha havido 
mudanc;as radicais na estrutura da autoridade interna. Os lideres 
da comunidade ainda usavam categorias gumsa para descrever o 
respectivo status de grupos e pessoas; atribufam importancia a no
c;ao de aristocracia, ao titulo de chefe, e aos direitos dos chefes ... 
Mas tudo isso era preponderantemente simulado. Fosse a comu
nidade organizada de acordo com prindpios gumlao, sem aristo
cratas, sem chefes nem obrigac;oes tributarias, a situac;ao de facto 
teria sido quase a mesma. Isto e urn exemplo ilustrativo do fato 
de o contraste entre gumsa e gumlao ser mais uma diferenc;a de 
ordem ideal do que de uma realidade fatual, empirica26• 

Isto sugere o problema central que o livro suscita. Se existe essa 
diferen<;a entre "ordem ideal" e "fato empfrico" - presumivelmente, 
uma diferen~a comparavel a que existe entre ideologia e ac;ao - com 
que nfvel esta Leach preocupado? Ou estara empenhado numa tentativa 
de analise da interac;ao complexa e dinamica desses dois niveis? f: de se 
presumir que a segunda hip6tese seja a verdadeira, e nesse caso o Iivro 
devera ser interpretado sob esse angulo. Mas a incerteza existe e e sig
nificativa. Os escritos subseqlientes de Leach oscilaram entre os extremos 
de uma visao idealista da estrutura social e uma especie de mapa das 
relac;oes de poder. Ele sustentou geralmente que as relac;oes politicas 
eram, de certo modo, primarias, mas a distancia entre os seus ulteriores 
ensaios neo-estruturalistas e, digamos, Pul Eliya, e deveras impressionan
te. mesmo a primeira vista. 

Se existe uma unidade superior em sua obra, ela reside na premissa 
malinowskia~.a de que o modelo das pessoas e uma especie de cortina 
atn'is da qual sao elaboradas c resolvidas as rela<;ocs competitivas con-
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cretas da vida comunitaria. s, como o modelo das pessoas se expres-
sa em termos inexatos e simb6li os, elas podem manipular alternativa5 
com desenvolta consciencia e res lver contradi<;oes aparentes em nivel 
ideol6gico. 0 modelo do antra 6Iogo tambem esta, necessariamente, 
muito distante dos fatos empfrico f: urn modelo de equilibria co'!J5l_SJ!:.--
diferindo unicamente do genera de odelo usado pelas pr6_p.riaSj)essoas . 
na precisao de suas categorias. Mas es ~essaiia congela o 
modelo e nao pode acomodar mudanc;as. Para entender o fluxo real 
de rela<;oes sociais, o antrop6logo deve considerar as anomalias e con
tradi<;oes, e observar como indivfduos ambiciosos estao manipulando os 
recursos poHticos. 

Political Systems of Highland Burma era, pois, uma monografia 
diffcil mas audaciosa e experimental, sobretudo em seu modelo de mu
danc;a ciclica. Entretanto, faltou-lhe o tom agressivamente revolucionario 
do livro seguinte de Leach, Pul Eliya, publicado em 1961. Este consti
tuiu urn ataque frontal e expHcito aos que ele designou como "estrutura
listas de Oxford", representados (no resumo de Leach) por Radcliffe
Brown. Fortes e Evans-Pritchard. 

_heach definiu a~ntropologia Social como o estudo do modo como 
.o "costume..:J-esttinge o comportamento individual. Ele identificou tres 
abordagens dessa quesUio, todas derivadas essencialmente de Durkheim. ~dJ 
~m primeiro Iugar havia _o modelo de OxfQrd, que era usado para ana- ~"" J.
hsar a sociedade como urn agregamento de papeis. estando os ocupantes .- ~ 
desses papeis sob a obriga<;ao moral e jur1dica de os desempenhar. A 

e .. ,~s~g~abor.dagem, derivada de Le Suicide, de Durkheim, adotou a 
tf# '~ ...ruu:ma estatistica com dado basico. Era essa a posi<;ao malinowskiana: 

"0 COStume e 0 que OS homens fazem, OS homens normais, OS homens 
comuns"27• Ambas essas abordagens eram deficientes mas de maneiras 
diversas. A primeira nao come<;ou a tratar da varia<;ao individual, en
quanta c1ue a segunda se furtou ao problema de como a norma se esta
beleceu e foi institucionalizada. 

'~ 

I 

Leach derivou a terceira abordag~m, de urn modo alga mais ir:.
certo, da no~ao de Durkheim de representac;oes coletivas: 

Aqui a tese e que "o sagrado" e "o profano" sao categorias 
distintas de comportamento verbal e nao-verbal, e que a primeira 
e, p~r assim dizer, urn "modelo" para a segunda._Em alguns desen
volvtmentos desse argumento considera-se que o ritual fornece um 
"Elano ge_£al" el!l fun~ao do qual os individuos orientam seu com
portamento c_o_tidiano. As divergen~ias de comportamento indivi
dual em relac;ao a_qualq_uer norma tipica nao resultam de erro 
moral ou ~gofsmo nao esclarecido mas surgem, simplesmente, 
J?Orque djfel:@tes individuos, de~ urn modo muito legftimo, preen-

' _ chem o~ detalhes do esquema_ideal de diferentes maneiras28• 
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1 Foi essa, basicamente, a linha a~otada por Lea~~. em ,Political 
Systems of Highland Burma, embora sahentando qu~ o ntual era urn 
aspecto do comportamento cotidiano, nao algo lim1tado aos contexto( 
"sagrados". [Em Pul Eliya, o conjunto de sfmbolos que as pessoas. usar_n 
para orientar suas vidas baseia-se 1:1o parentesco .. Mas ~gora ele fm ma1! 
lange e procurou uma base objetlva para a onenta~ao. No estu.do .d~ 
Kachin essa base foi fomecida pelas rela~oes de poder; ?a ald.eia sm 
galesa de Pul Eliya, as limita~oes blisicas eram ainda J?ais re~h~tas._ A 
disposi~ao dos campos da aldeia e os arranjos para fms de u.nga~ao, 
que nao podiam ser facilmente alterado.s, apreser:tava!D urn conJunto de 
limita~oes objetivas, em fun~ao das quais os aldeoes tmh~m que adaptar 
0 seu comportamento. Para fins de amilise, o "costume" am~a e a norma 
estatfstica, enquanto que a norma ideal passa a ser o ~ermz q~e se lhe 
poe por cima. mas a ecologia e quem fomece a determmante fmal. 

A tese f~i apurada ao tamar o "parentesco" como questao central. 
A teoria do parentesco era dominada por Fortes nessa epoca, e Fortes 
operava em termos de urn modelo de equilibria do sistema ~e parentesco, 
0 aual era percebido em termos juridicos - como u~ sistema de re
gras, direitos e deveres pertinentes a. de.termi_n~dos pape1s de p~r.ente.sco: 
A enfase sabre a teoria de descendenc1a adiciot;ara urn corolano ~Ita!. 
a continuidade do sistema social pode ser manttda pela perpetua~ao de 
grupos de linhagens de. carater juridico, isto e, c~mpila~?es d~radou;,as 
de direitos e deveres incidindo sobre uma determmada propnedade : 

A isso opos Leach o ponto de vista de que pelo menos essa al?e!a 
na zona seca de Sri Lanka era ordenada sobretudo por fatores matenrus. 
Era a "localidade e nao a ascendencia que forma a base dos agrupamen
tos juridicos"29• Com efeito, 

0 proprio grupo nao precisa ter r~gras; pode se: ~implesmente 
uma colecao de indivfduos que denvam sua subs1stencm de urn 
peda~o de territ6rio disposto de ce:ta maneira. A ~ntidade J?erma
nente nao e a sociedade de Pul El!ya mas a pr6pna Pul Ehya -
o reservat6rio da aldeia, a area gamgoda, o V elho Campo .. ·

30 

0 parentesco era urn epifenomeno das rela~oes de propriedade, 
urn idioma elastica e bastante ambicioso em que as pessoas falavam 
acerca das rela~oes de propriedade. 0 "sistema de parentesco" nao li
mitava o comportamento; era urn modo de descrever as escolhas, as 
quais eram mais restringidas por fatores ,materia~s. . 

0 argumento foi demonstrado atraves do metoda de caso amphado, 
o aual tinha sido desenvolvido pela escola de Manchester ( embora Leach 
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~~a sugerir que tudo isso foi in J a). 0 detalhado cadastro de 
propriedade das terras da aldeia, que vinha sendo preservado bel varias 
decadas, permitiu-lhe examinar as opera~oes espedficas de manipula~ao 
e suas conseqtiencias no correr do tempo. A conclusao de Leach foi 
sempre que as regras de parentesco eram fortemente inclinadas num 
sentido ou outro, e reinterpretadas de modo a permitir que os aldeoes 
fizessem escolhas economicas adaptativas. Por exemplo, ao discutir a 
variga (ou "subcasta"), Leach escreveu: 

Idealmente, a regra fundamental e jamais permitir que a posse 
da terra passe para fora da variga. As vendas e doac;oes de terra 
devem ser unicamente realizadas entre os membros da mesma va
riga. Se essas regras forem sempre mantidas, os herdeiros da variga 
estarao necessariamente dentro da variga. 
... no passado, as opera~oes do tribunal da variga eram de modo 
a assegurar que todas as esposas toleradas de membros da variga 
fo ssem tratadas elas mesmas como membros da variga, qualquer 
que fosse a sua origem real. Assim, grac;as a uma ficc;ao legal, a 
regra endogamica da variga era mantida e a terra herdada manti
nha-se necessariamente dentro da variga31• 

Compare-se o argumento com o da monografia birmanesa. Ai, os 
atores efetuavam escolhas em termos de urn modelo de poder da comu
nidade, e tentavam maximizar o poder. Os sfmbolos culturais definiam 
alternativas grosso modo, e permitiam que os atores dessem uma especie 
de significa<;ao tradicional a estrutura real que emergisse, fosse ela qual 
fosse. Em Pul Eliya, as escolhas dos atores eram limitadas pela disposi
c;ao real dos recursos agrfcolas e tentavam maximizar a tiqueza. (Em 
ambas as sociedades, poderfamos argumentar, a meta final era o pro
gresso do status social. Poder e riqueza sao reciprocamente converslveis.) 
Os sfmbolos culturais em Pul Eliya, e especificamente o "parentesco", 
forneciam o idioma dentro do qual era possfvel falar de escolhas e, em 
ultima instancia, elas podiam ser legitimadas. 

Em Pul Eliya, a dimensao "ritual" recebeu menos autonomia que 
no estudo Kachin. Isso estava de acordo com o tom polemico do ataque 
de Leach ao "idealismo" de Oxford, mas serviu para enfraquecer a in
terpreta~ao. Como Fortes pode mostrar em seu contra-ataque, os pr6prios 
dados de Leach indicaram os modos como as categorias e regras de 
parentesco serviam, em si mesmas: para restringir as escolhas32• Nao 
obstante, o argumento possufa coerencia, tanto interna como em refe
renda aos trabalhos anteriores de Leach. A tese basica continuava sendo 
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a mesma, urn desenvolvimento da posi~ao de Malinowski. A "realidade" 
da situac;ao social e o modelo estatistico criado por individuos ao maxi
mizarem satisfa~6es. As normas "ideais" nao passam de urn modo facil 
e rudimentar de conceptualiza~ao ou orientac;ao da ac;ao, e a utilidade 
delas depende de sua ambigi.iidade. 

Ocupei-me ate aqui de urn (mica aspecto da obra de Leach. So
bretudo em seus ensaios, ele mostrou-se freqiientemente mais interessado 
na dimensao "ritual". Esse interesse levou-o ao seu prolongado flerte 
com OS metodos estruturalistas de Levi-Strauss, a primeira vista tao di
versos de seu enfoque basico. Leach ja em 1945 definira a questao em 
seu ensaio sabre "Jinghpaw Kinship Terminology", e os termos que usou 
entao refletiram-se em Pul Eliya, dezesseis anos depois. Escreveu ele: 

Em meu proprio trabalho de campo, achei extremamente i
ficil a determina~ao de normas sociol6gicas ... 0 pesquisador de 
campo tern tres "niveis" distintos de padrao de comportarnento a 
considerar. 0 primeiro e o comportamento real dos individuos. A 
media de todos esses padr6es individuais de comportamento consti
tui o segundo nivel, o qual pode ser licitarnente descrito como "a 
norma". Mas existe urn terceiro padrao, a descric;ao que o nativo 
faz de si mesrno e da sua sociedade, e que constitui ••o ideal". 
Como o tempo do pesquisador de campo e curta e ele deve confiar 
num Iimitado numero de informantes, e sempre tentado a identificar 
o segundo desses padroes com o terceiro. :£ claro que a norma re
cebe sempre uma forte influencia do ideal mas eu pergunto se 
alguma vez norma e ideal serao precisamente coincidentes. No es
tudo do parentesco isso e uma dimensao importante, pais qual
quer analise estrutural de urn sistema de parentesco e necessaria
mente urn exame do comportamento ideal, nao do comportamento 
normal. 

Mas, conquanto os depoimentos ideais nao reflitam simplesment~ 
as normas reais, eles podem ser utilmente tratados como urn sistema in
temamente coerente. Portanto, e possivel mostrar, por exemplo. que a 
terminologia de parentesco Jinghpaw, 
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que e superficialmente de uma complexidade extrema, parecera 
simples e coerente para urn homem que viva numa sociedade ideal, 
organizada de acordo com certas regras muito simples. Essas re-

gra~ constituem, o J?adrao ideal da sociedade Jinghpaw, da qual a 
soc1edade real e hoJe, e provavelmente sempre foi uma aproxima-
c;ao alga remota33• ' 

_?m seu ensaio sabre a terminologia de parentesco Jinghpaw, Leach 
COmpos OS Seus proprios metodos para a analise do sistema. Quando 
adotou mais tarde os metodos de Levi-Strauss foi por ter visto neles urn 
meio superior de analise dos sistemas ideais. Com pouqufssimos desvios, 
ele manteve-se urn funcionalista, segundo as suas pr6prias palavras, uma 
vez 9ue, em. contraste com Levi-Strauss, nunca acreditou que a estrutura 
do Sistema Ideal fosse congruente com a estrutura do padrao estatistico 
que emergiu como a soma de escolbas individuais num contexte social 
e ecol6gico dinamico. · 

Mas isso ainda e apenas parte da hist6ria. Leach tambem tern sido 
sistematicamente urn martelo da ortodoxia, disposto a desafiar quaisquer 
ideias recebida~ .. Instou, ~om seus colega~ para que repensassem seus pres
supostos categoncos bastcos, para que t1vessem a audacia de reexaminar 
fatos conhecidos e abandonassem seus procedimentos oficializados. Em 
1959, ao proferir a primeira conferencia das Malinowski Memorial Lec
tures, que ele provocantemente intitulou "Rethinking Anthropology", 
Leach conclamou a sua plateia a pensar matematicamente sabre a socie
dade. De~iam aband~n?r a obsessa? com a tipologia - que era apenas 
uma versao antropologiCa de colec10nar borboletas. Deviam abandona; 
a comparac;ao, trocando-a pela generaliza~ao. Como realizar isso? "Pen
sando nas ideias organizacionais que estiio presentes em qualquer sociP.
dade como s~ constitu!ssem urn J?adriio matemdtico"84; por outras pala
vras, construmdo-se modelos reats. No decorrer da sua conferencia, ele 
des~acou caracteri~ticamente tres antrop6logos vivos como exemplares 
de msensatez e lev1andade. Eram eles Fortes, Goody e Richards os seus 
tres colegas mais antigos de Cambridge! Durante pelo menos urn; decada, 
ele brandiu a reputac;ao de Levi-Strauss como uma arma nessas po.Jemi
ca~, argumentando que seus colegas estavam sendo provincianos, rues
gumbos e retr6grados ao igoorarem o significado da obra do cientista 
frances. 

Poderiamos sugerir urn correlato sociol6gico da iconoclastia de 
L_each. Ele. era.' como ?Iuckman, uill:a figura intermediaria entre a gera
c;ao dos pnme1ros disctpulos de Malinowski e a gera~ao do p6s-!merra. 
Tambem foi o mais eminente antrop6logo a ascender na Gra-Br~tanha 
a? posto de direto~ professor de urn departamento (par escolha, sem 
clu~1~a). Ele pr6pno se encarregou de sublinhar que seus antecedentes 
soctals de pessoa bem-nascicla eram bastante incomuns entre os antrop6-
logos sociais do seu tempo. Estruturalmente ele era portanto uma es
pccie de "estranho", cmbora urn cstranho q~e podi; muito b;m chegar 
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a Preboste do King's College, Cambridge. Leach deleitava-seclaramentc 
com e·ssa posigao, e sua autoconfian~a impregna as suas polemicas e 
permite-lhe, talvez, seus audaciosos desvios da estrada mais comoda e 
convencional. 

VII 

Terei exagerado os paralelos entre a obra de Leach e a da escola 
de Manchester? Em certa medida, as semelhangas, tal como se apresen
tam, devem ter sido o produto de urn trabalho simultaneo no mesmo 
ambiente profissional; e as dissemelhangas sao por certo b astante im .. 
pressionantes. Contudo, bern no amago de todo o trabalho deles, havia 
uma preocupa~ao comum com os modos como os sistemas sociais, de 
urn modo ou de outro, persistem reconhecivelmente, apesar de suas con
tradig6es inerentes e malgrado o fato de os individuos estarem sempre 
perseguindo a realizagao de seus interesses egoistas. Leach sempre foi 
propenso, como Malinowski, a enfatizar a manipulagao das regras pelo 
individuo, ao passo que Gluckman , como os estruturalistas de Oxford, 
dava maior enfase a forga coerciva de regras e valores; entretanto, cada 
urn deles se afastou da posic;ao que herdara e, talvez inconscientemente 
ambos se aproximaram cada vez mais urn do outro. E certamente in~ 
teressante observar que, onde Leach estudou aspectos "rituais" das rela
g6es sociais, Gluckman preferiu destacar os aspectos "legais", mas a 
convergencia ai estava. Talvez fosse simplesmente pelo fato dessa area 
de tensao entre os interesses do homem e os valores propagados pela 
"sociedade" ser obviamente a area a investigar, depois de assimiladas as 
teses macigas e dicotomicas de Radcliffe-Brown e Malinowski. 

T urner talvez fosse o mais criativo do grupo Africa Central/Man
chester que se formou em redor de Gluckman. Na decada de 1960, ele 
desenvolveu a sua analise do ritual Ndembu, que ele viu do modo como 
Leach concebia o ritual, isto e, como Iioguagem para comunicar decla
rag6es sabre relag6es estruturais, mas uma linguagem infinitamente su
gestiva e ambigua; uma linguagem adequada para a transformagao do 
conflito social. Barth, urn dos mais originais discipulos de Leach, desen
volveu urn outro tema, dirigindo a aten~ao para as estrategias individuais 
e a manipulagao de valores, e elaborando modelos " transacionais" de 
relacionamento social. Urn discipulo de Gluckman, Bailey - outra fi
gura intermedhiria, vista que trabalhou na 1ndia, o terrene de Leach e 
dos neo-estruturalistas - desenvolveu uma linha diferente da teoria man
chesteriana, ate encontrar urn plano de convergencia com Barth. Essas 
e outras convergencias entre alguns discipulos de Gluckman e Leach 
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sugerem que os paralelos por mim trac;ados entre suas respectivas obras 
nao sao meras coincidencias superficiais. 

Leach, Gluckman e seus discipulos estavam entre as forgas domi
nantes da Antropologia Social briHinica em finais da decada de 1950 e 
toda a decada de 1960. Juntos (ainda que nao em parceria), eles for
mularam a base de uma nova sintese, a partir da tese de Malinowski e 
da antitese de Radcliffe-Brown. 

Mas isso e ignorar a Caixa de Pandora que Leach abriu, com a sua 
defesa dos metodos de Levi-Strauss. Esse e o tema do capitulo que ora 
se segue. 
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VII. Levi-Strauss 
eo neo-estruturalismo britanico 

Na antropologia como na lingtiistica . .. nao e a compara9ao que funda
menta a generaliza<;ao mas o contn\rio. Se, como acrcd itamos, a atividade 
inconsciente do espirito consiste em impor formas a um conteudo, e se essas 
formas sao fundamcntalmente as mesmas para todos os espiritos - antigos e 
modernos, primitivos e civilizados (como o esludo da fun <;iio simb6lica, ex
pressa na linguagem, o indica de mancira t1i.o flagrante) - e necessario e su
ficicnte atingir a estrutura inconsciente, subjaccnte a cada institui<;ao ou a 
cada costume, para se obter urn princlpio de interpreta<;ao valido para outras 
institui<;oes e outros costumes, na condi<;iio, e claro, de que sc !eve bern Ionge 
a analise. 

Uvi-Strausst 

I 

Os tres nfveis de realidade social que Malinowski identificou exi-
1 '-diferentes estrategias de investigar;ao social. Observa-se as pessoas 
ndo por seus interesses competitivamente e em alianr;as; elas dizem 

as as outras o que fazer, e explicam ao etn6grafo como as coisas de
m ser feitas; e pensa~- como diz Levi-Strauss - s6cio-logicamen

. , em termos das categorias e imagens apresentadas por suas culturas. 
A obsessao malinowskiana com "o que realmente acontece" sobre

viveu ao movimento estruturalista de Oxford e continuou sendo uma 
linha central na Antropologia Social briU1nica. A escola de Oxford de 
1940 preocupava-se primordialmente COfP. as regras do jogo, com o c6-
diiW explfcito do comportamento social~as o interesse no modo CoiiiO 
as pessoas pensam, no que se costumava chamar problemas psicol6gi-
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cos, na 16gica da crenga e do mito, tao _irnportante no trabalho dos pre~ 
funcionalistas briHl.nicos, tinha estado v1rtualrnente. ausente da Antropo 
logia Social britanica ha uma g.er~g~o. Como assmalara. Murdock, er~ 
esse 0 pre~o da orienta<;ao socwlog1ca que f?,ra es~olh1da e o . c~,nse 
qtiente abandono da tradi<;ao de Tylor. e do conce~to de c~ltura · A 
mais recente monografia de importanc1a. que podena s~r d1retam~nte 
relacionada com essa tradi\;aO era o classJco de EvansF,P:lt.chard, Wzt~h
craft, Oracles and Magic among the Azande 0?37). \Levl-~~ra.uss rem
troduziu essa faixa de interesses na Antropolog1a Soctal bnt~m~a. Res· 
suscitou uma apropriada tradi<;ao te6rica que promanava da ultlrn~ fase 
de Durkheim e de Mauss; apoiou-se, tambem, na obra dos antropologos 
culturais americanos, com os quais ele tinha t~abalhado em Nova lor-
que, imediatamente depois da II Guerra Mund1al. , . 

A Antropologia britanica extraiu sempre os seus fatos ~o Impeno 
mas as suas teorias vieram tradicionalmente da Franga. Radcliffe-Brown 
transplantou as teorias de Durkheim, embora possa se~ argumentado 
que as ideias de Durkheim sofreram un;t certo ernpo~rec1mento em s~a 
travessia do Canal da Mancha. Radcliffe-Brown cuou urn Dur~he1m 
alga britanico, urn sujeito pratico, objetivo, ?e posse ~e .u.ma .~eona ro
busta sabre como os grupos sociais em, ':soctedades ymmttvas se ~an
tern unidos atraves da recria<;ao dramatJca de senhmentos apropnados 
e a imposi<;ao de normas. A religiao e talvez todos os aspectos da cos
molocria eram fundamentalmente epifenomenos da estrutura do grupo. 

0 Durkheim de Levi-Strauss (de quem disse ser, urn tanto melan
colicamente urn "disdpulo inconstante") , e ainda mais o seu Mauss, 
eram figura~ muito diferentes, embora existisse, e clar?, uma certa se
melhanga familiar com 0 Durkheim britanico. Talvez 1sso. tenha torna
do urn pouco mais facil a intrusao da nova e perturbadora f1gura ~aulesa. 

( A tradi<;ao da escola de L' Ann~e. So~iolog_iq~~~ ?,esen~?l,vt?a p~r 
L evi-Strauss, interessava-se pela "classifica<;ao pnmltlva e a logtca pn
mitiva". Foi isso, somado a teoria da tr9ca, ?e M.auss, qu~ fo~neceu .a 
L evi-Strauss o impulso inicial. (Ver-se-a ma1s adtante a ligagao entre 
essas duas teorias. ) E le conjugou essas correntes com outras c;tue .. ~s:o
lheu durante o seu exHio americana na decada de 1940 - a Lmgut~h~a 
Estrutural de J akobson e a Escola de Praga, assim com.o a tradt<;ao 
boasiana da Antropologia Cultural, que aprendeu de Low1~ , . 

A minha finalidade neste capitulo e examinar o im~acto de Levi
Strauss na Antropologia Social britanica, nao. a at:_res.entagao d_e urn qua
dro geral de sua contribui<;ao total. A sua mfluencta na Gra-Bretanha 
.atingiu 0 auge por volta de 1960, embora ti~esse col?egado ~ c:escer 
na decada de 1950, entre a partilha da 1ndta e a _mdependenc1a, ~e 
Gana. A epoca era das mills propicias. Nao s6 havta u~ certo ted10 . 
com a teoria eonvencional mas 0 Imperio estava se des.m~eg~ando -:-~ 
e com ele, sentiam alguns, o 1aborat6rio tradicional da disctphna. M~t-, 
tos estavam dispostos a transferir seus interesses das normas e da ac;ao 
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para sistemas simb6Iicos; e estavam preparados para efetuar a neces
saria altera~ao em sua orienta<;ao te6rica. 

Os llderes dq novo "estruturalismo" hrjt§njcq eram I ,each Need
hame, mais tarde, Mary Douglas. 0 seu exito na conversao de alguns 
dos mais brilhantes discfpulos do periodo foi facilitado pelo entusiasmo 
quase religioso de alguns dos proponentes das ideias de Levi-Strauss. 
0 "estruturalismo" passou a ter alga do impeto de urn movimento mi
lenar, e alguns dos seus adeptos acharam ter formado uma sociedade 
secreta dos que veem num mundo de cegos. A conversao nao consistia 
apenas numa questao de se aceitar urn novo paradigma. Era quase uma 
questao de salvac;ao. 

Recorda-me de ter ido ouvir a conferencia de Levi-Strauss em 
Londres, integrada nas Huxley M emorial Lectures de 1965. 0 publico 
britanico, de urn modo geral, estava entao come<;ando a tamar conheci
mento do estru turalismo, a influencia p6s-Sartre vinda de Paris, e a sala 
estava superlotada. Levi-Strauss proferiu uma brilhante mas altamente 
esoterica conferencia sabre o futuro dos estudos de parentesco para uma 
plateia em transe. Depois, para encerrar a sessao, Leach foi convidado 
a fazer o discurso de agradecimento, e comegou logo por dizer que nao 
fazia a minima ideia das razoes por que tanta gente fora ouvir a con
ferencia, vista que s6 ele e urn punhado de outras pessoas teriam pos
sibilidades de entender o que fora dito. Na mesma veia, apresentou uma 
coletanea de ensaios por antrop6Iogos sociais britanicos, tratando das 
teorias de Levi-Strauss sabre totemismo e mito, e comentou que alguns 
dos colaboradores desse volume nao tinham sequer lido Levi-Strauss e, 
ao que tudo levava a crer, as criticas deles dependiam "ou da tradicio
nal arrogancia inglesa ou de pura e simples informagao errada"2• 

A primeira obra de vulto de Levi-Strauss, Les Structures Elemen
taires de la Parente, foi publicada em Paris em 1949. Suas repercussoes. 
continuaram sendo sentidas n a Antropologia Social britanica ate, ironi-· 
camente, aparecer a sua g adugao inglesa em 1969 (The Elementary 
Structures of Kinship, b aseada na edigao francesa revista de 1967). No 
come<;c da decada de 1960, Levi-Strauss publicou seus dais volumes 
que tratavam, em termos gerais, do que ele designou por La Pensee 
Sauvage. Finalmente, em meados dessa mesma decada, publicou o pri
meiro de uma serie de volumes sabre mitos sul-americanos, cujo quarto 
e ultimo volume, L'Homme Nu, foi publicado em 1971. A absor<;ao e o 
desenvolvimento das estimulantes e controversas teorias de Levi-Strauss 
sabre parentesco mobilizaram a atengao de varios e talentosos antrop6-
logos, tanto na Gra-Bretanha como em outros paises, ao Iongo das de
cadas de 1950 e 1960. As suas analises das estruturas do pensamento 
tamb6m desencadearam uma serie de novas estudos, embora se argu
mente que, nessa area, a obra de Evans-Pritchard foi igualmente ger
ninativa. No que se refere ao estudo do mito - esse campo chissico 

que ainda atrai o interesse do amador - a obra de Levi-Strauss teve 
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pouca influencia perceptiva na Gra-Bretanha. !a~vez esteja ,sendo a?~o~
vida lentamente. Em todo o caso, Leach e o umco antropologo bntam
co que tern realizado urn esforgo criativo no sentido de desenvolver a 
mito-16gica de Levi-Strauss. 

II 

[purkheim forneceu ~ I:eyi-St~auss u,m ~pdelo d7 sociedade c.on..§:. 
truido de segmentos provavets ou 1m rovave1s os ua1s e e -

os ara cnar a so 1 anedade mecanica ou o A · c De Mau~ 
~ ren eu e e ue essa so 1daried onse uida -

1an esta e ecime to de uma estrutura de re i rocidade· urn sistema 
de trocas aue une as segmentos em ahan a. ~ trocas podem envolver 
urn e tres. ve1cu as: ens e servtgos, mgua"em esimbolos, e o super
presente que e a mulher. Subjacente em qualquer sistema de troca esta 
a regra de reciprocidade, a regra segundo a qual todo e qualqu~r pre-
sente exige uma retribuigao. A retri~ui<;:ao pode ser dir.eta: em CUJO ca~o 
se tern urn sistema de troca restnta; au pode ser md1reta, em CUJO 

caso se conta com urn sistema de troca generalizada. 
\Levi-Strauss argumentou que o principia de recipr~cidade . era a 

chaVe para a compreensao dos sistemas de parentesco, p01s urn sistema 
de parentesco era urn modo de organizar a troca de mulheres pelo. ca
samento:'-4\ condigao previa de tal sistema era uma regra que bama ,o 
incesto.'Uma vez que aos homens e proibido desfrutarem de suas pro
prias mulheres mas devem troca-las par outras, eles sao forga?os _a 
estabelecer um sistema de trocas que fornece a base para a orgamzagao 
da sociedade. Neste sentido, o tabu do incesto e o comego da cultura. 

A maior parte de Les Str'uctures Efementairesaela P?rente o~upo~
se do aue Levi-Strauss viu como o reverso do tabu do mcesto, 1sto e, 
as regras que especificam com que mulheres urn homem deve cas~r. 
Em algumas sociedades, o homem pode casar com qualqu~r mulher nao 
barrada pelo tabu do incesto mas, em outras, a categona de esposas 
possiveis e especificada com precisao. Urn homem deve esposar uma 
mulher enquadrada numa determinada categoria de parentesco - por 
exemplo, a "filha do irmao da mae" - ou uma mulher que pertence a 
uma classe espedfica, da qual o grupo a que urn homem perte~~e 
tom a suas esposas. ~s s<:_ciedades com talA "regra de ~a~amento pos~tl
va" (para usar a expressao de Dumont) tern ~ que Levt-Str~u~s desi~
nou par sistemas simples de parentesco. As soc1edades que so tel? prOI
bi<;:oes mas nao uma regra positiva de casamento possuem sistemas 
complexos de parentes~ Algumas sociedades muito simples, como os 
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Bosqufmanos, tern, nesse sentido, sistemas complexos de parentesco e 
Levi-Strauss insistiu em que nao estava formulando uma rudimentar 
antftese evoluciomiria. (Nao obstante, em sua referenda implicita a Les 
Formes E:lementaires de la Vie Religieuse, de Durkheim, no uso dos 
aborigines australianos como caso crucial de estudo e tambem de outras 
maneiras, a sofisticada maquina estruturalista de Levi-Strauss ate que 
correu com bastante facilidade pelos velhos trilhos evolucionistas.) 

Se existe uma regra de casamento positiva, ela pode adotar uma 
de duas formas principais, correspondentes a distinc;ao entre formas ge
nera~izada~ e _ restritas de troca. Num sistema de troca generalizada, 
A da sua 1rma a B como esposa. B da sua irma a C e assim por diante, 
ate que, num determinado estagio (para sermos urn tanto formais e 
simplistas), alguem ao Iongo da cadeia da uma mulher a A, assim fe
chando o cfrculo. Isto constitui uma forma flexfvel e altamente eficien
te de integra<;ao atraves da troca, visto que qualquer quantidade de 
~pos pode ser inclui'da no circulo, e novas grupos podem sempre ser 
mser!dos .sem perturbar a disposi<;:ao geral. Ora, essa forma de troca 
matnmomal pode ser concebida como equivalente a urn sistema em que 
homens casam com as filhas dos irmaos das maes. Se todos os homens 
fos~em fazer isso, resultaria urn sistema de troca generalizada; e as 
soc1edades que praticam tal sistema positivo de casamento tendem a 
descreve-lo em termos de uma regra que especifica o casamento com 
uma filha do irmao da mae. Em termos formais entretanto a (mica 

, ' ' regra necessaria para que tal sistema se desenvolva e que nenhum ho-
mem possa dar uma mulher a urn grupo do qual os homens do seu 
grupo tomam as esposas e vice-versa. 

Em c?ntrapartida, a troca restrita constitui uma transa<;:ao que 
envolve umcamente dais grupos, e e simetrica. A da uma mulher a B, 
B da uma mulher a A. Tal sistema de "troca de irmas" e tfpico de 
sociedades divididas em metades ex6gamas, mas pode ocorrer sem elas, 
e pode ser concebido como casamento com uma "prima duplamente 
cruz ada", isto e, 0 Casamento com urn a mulher que e simultaneament~ 
filha do irmao da mae do homem e filha da irma do pai do homem. 

Colocada inconfortavelmente entre essas duas principais formas de 
troca, Levi-Strauss identificou uma forma bastarda envolvendo a reci
procidade protelada. A da uma mulher a B, e na' gera<;ao seguinte B 
entrega uma mulher a A ou a seu filho. Isto pode ser representado 
co~o uma forma de casamento da filha da irma do pai. Comentadores 
mats recentes argumentaram por vezes que tal forma de regra matri
~o~li~l nao.J?oderia funcionar, a menos que houvesse uma outra regra 
dlVIdmdo mhdamente as gera~oes em duas classes separadas. Caso con
trario, esse tipo de sistema redundaria num sistema de troca direta e 
simetrica. 

Levi-Strauss identificou diferentes problemas. A complica<;:ao com 
a troca recfproca protelada estava em que apenas unia dais grupos e, 
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por conseguinte, era menos eficiente no estabelecimento de ~elar;oes de 
solidariedade em todo o sistema social. Mas a troca generahzada tam
bern tinha seus perigos; era essencialmente especulativa, visto que A da 
uma esposa a B no pressuposto de que obtera em troca uma esposa de 
C, ou D, ou F. . . ou de todos eles! lsso significa que alguns grupos 
poderiam tornar-se ricos em esposas, com exclusao de outros grupos, 
e na sua analise dos Kachin - a tribo do proprio Leach - Levi-Strauss 
suaeriu ser essa a triste situar;ao a que eles ·haviam chegado. Os pres
supostos igualitarios de troca generalizada tinham sido c~rroidos por 
suas aristocraticas conseqiiencias. Se Political Systems of H1ghland Bur
ma tivesse vindo a lume, ele poderia ter sugerido que isso era respon
savel pel a transferencia de uma estrutura gumla_o para urn a, ~umsa ( e 
e evidente aue Leach aproveitou algumas sugestoes dessa analise). Urn 
outro problema afim, quanto ao sistema de troca generalizada, ;ra que 
os aue duvidassem da retribuir;ao poderiam abandonar esse metodo a 
favo-r da menos integrativa mas muito mais garantida troca direta. 

Temos assim tres tipos de troca matrimonial c cada uma delas pode 
ser representada em termos genealogicos como un; ~odo d~ cas.a~ento 
de primos cruzados. Mesmo no( termos esquematicos e stmpliftcados 
em que descrevi o modelo, algumas interrogar;oes podem-se impor por 
si mesmas. Sera esse o modo como os protagonistas conceptualizam o 
sistema ou formulam as regras? Ou sera o modelo do observador? As 
pessoas obedecerao as regras? E o que sao as unidades que estao fa
zenda essas trocas de mulheres? Numerosas publicar;oes que a roonogra
fia de Levi-Strauss estimulou estao empenhadas em esclarecer questoes 
como essas e em examinar o seu verdadeiro significado. Nas edir;oes 
ulteriores de Les Structures £lbnentaires de la Parente, e em sua con
ferenda Huxley, Levi-Strauss retornou a algumas dessas questoes; e, de 
passagem, repudiou as interpretag6es de Leach e Needham. 

Nao tentarei deslindar os debates extremamente tecnicos e comple
xes sobre essas quest6es mas concentrar-me-ei, outrossim, na questao 
mais ampla: Qual era a finalidade da longa, brilhante e frequentemente 
desconcertante explorar;ao por Levi-Strauss da Australia, Extreme Orien
te e lndia, em busca de sistemas simples de casamento? Em particular, 
revertendo a questao malinowskiana, estava ele interessado no que as 
pessoas dizem ou no que elas fazem? 

Apesar das asser~6es de alguns de seus comentadores, Levi-Strauss 
nao acreditava estar lidando apenas com conjuntos de categorias lin
giilsticas e suas inter-relar;oes, em sua teoria do parentesco. Ele estava 
convencido de que a sua teoria se aplicava tambem as escolhas matri
moniais reais que podiam ser coletadas no campo e analisadas estatis
ticamente. Isso nao se devia ao fato de o padrao real de escolhas ser 
diretamente restringido pelas regras. Pelo contrario, tanto as regras como 
o padrao estatistico eram refrar;oes mais ou menos independentes de 
uma unica gramatica subjacente e inconsciev.te de oposir;ao e reciproci-
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dade. Aceito esse prcssuposto, podia-se chegar a gramatica basica ou 
atraves de uma analise do modelo das pessoas, ou atraves de uma ami
lise da distribui~ao estatfstica das escolhas matrimoniais. Mas as esco
lhas matrimoniais reais tambem sao influenciadas por fatores estranhos 
de natureza politica, economica e demografica, os quais tern que ser 
abstraidos antes que se tome claro o padrao subjacente. Portanto, e 
mais facil abordar o modelo das pessoas. 

Esses pressupostos tern ainda uma outra conseqtiencia. Se as regras 
e as escolhas sao expressoes independentes da gramatica basica, entao e 
passive! que urn padrao de escolhas venha a ser descoberto na ausencia 
de regras explfcitas. Isso permite a Levi-Strauss sugerir como a sua ana
lise de sistemas simples de parentesco pode ser usada para elucidar sis
temas complexos de parentesco, nos quais nao existem prescri96es ma
trimoniais. Deve-se partir do principia de que, como qualquer sistema 
matrimonial se baseia na reciprocidade, ele refletira uma das formulas 
de troca; e como estariamos, neste caso, interessados num paddio com
plexo e difuso de trocas, tratar-se-ia de urn sistema de trocas generali
zadas. Poderlamos descobrir, por exemplo, que numa grande amostra de 
casamentos franceses a tendencia para esposar parentes distantes do 
!ado materna e maior do que seria de esperar se o padrao fosse ran
domico. Assim sendo, a taxa objetiva de certas escolhas matrimoniais, 

das quais os membros da sociedade podem estar inconscientes, 
expressa determinadas propriedades estruturais do sistema que eu 
suponho serem isom6rficas com aquelas que sao diretamente co
nhecidas de nos em sociedades que-exibem a mesma ''preferencia" 
mais sistematicamente, isto e, em forma prescritiva. 

Isso seria suficiente "para colocar a sociedade em questao no mes
mo grupo de uma sociedade teorica em que todos se casem de acordo 
com a regra, e do qual a primeira pode ser melhor entendida como uma 
aproxima9ao"3• 

I Embora Levi-Strauss ache que pode identificar as principais carac
terlsticas estruturais em padr6es estatfsticos de escolhas matrimoniais 
reais, .ele ~sta mais pre?cupado em ir "alem" do flu~!\ de comporta
mento real para atingir a estrutura geradora inconscien~ :I;: nesse nivel 
q~e ele acredita devermos penetrar se quisermos entender ate que ponto 
sao enganadoras as aparencias superficiais, mas isso tambem constitui 
apenas urn estagio do empreendimento. Para aiem dos modelos incons
cientes esta 0 espirito humano, e a meta final e desvendar OS principios 
universais da mentalidade humana~ Os sistemas de parentesco cram, 
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acima de tudo, urn modo de abordar esse objetivo final, tal como as 
linguagens iriam se-lo para Chomsky. 

[Levi-Strauss viria depois a acreditar. que o estudo_ do l?arentesc~ 
pode nlio ser a estrada real para o entendtmento dos umversats mentats 
humano~ Mas, antes de entrarmos nesse prob}ema, con~i~ere~?s. pri
meiro o impacto da sua teoria sobre os antropologos soctats bntamcos. 

III 

Needham desenvolveu o que ele considerou ser uma interpretac;ao 
ortodoxa da teoria da "alian<;a" de parentesco, como veio a ser co
nhccida a teoria de Levi-Strauss. A sua persistente busca de sistemas 
simples e o seu dominio da literatura resultaram numa serie de inter
pretac;oes enc:renhosas de varios sistemas de "alianc;a prcscritiva". En
tretanto NePdham insistiu numa d icotomia de sistemas "prescritivos" :! 

"prefer~nciais", na base de que a teoria s6 se aplicava a sistemas em 
que existia uma rec:rra de casamento prescritivo, e nao aqueles em que 
havia meramente u

0

ma tendencia estatistica para a ocorrencia mais fre
qiiente de casamentos entre categorias particulares de parentes. I~so sig
nificava limitar 0 ambito de apJicac;ao da teoria, porquanto OS SIStemas 
propriamente prescritivos s6 abrangiam rec~nhecidamente. urn~ prop?r
c;ao minuscula de todos os sistemas conhectdos. Com efetto, a medtda 
que as analises de Needham se ampliavam, essa propo;c;ao m~strava 
uma acentuada tendencia para d iminuir. Needham tambem mamfestou 
uma fe bastante literal no modelo ideal, e partiu do principia de que 
ele correspondia, de urn modo direto, a algumas sociedades reais. Qu~n
do a etnooraEia discordava de seus pressupostos, ele expulsava a socte
dade em qucstao do drculo sagrado dos sistemas pre~critivos, o'7 entao 
contestava a vatidade das observa<;oes. Conforme assmalou Davtd Sch
neider, urn de seus mais persistentes criticos, nao sem uma certa dose 
de justic;a: 

204 

Needham espera descobrir, livre na natureza, urn sistema con
creto aue seia a replica precisa do seu tipo . .Se o tipo tern as ca
racteristicas ·x Y e Z por esta ordem, entlio Needham espera 
apurar que os 'Purum ~u os Lamet possuem as caracter~sticas X, 
y e z, por essa ordem. Needham trabalha co~ esse ttpo como 
se fosse uma especie de "elo ausente", uma enttdade real que um 

etn6grafo que seja realmente urn born cac;ador tera condic;oes de 
encontrar nos Sumba, talvez, ou entre os Antigos Kubi. Uma vez 
encontrado, veremos " ... como e que o sistema realmente funcio
na" (Needham)4 • 

Ap6s uma decada de publica<;oes polemicas da autoria de Need
ham, Levi-Strauss repudiou a sua interpretac;lio, com fundamentos se
melhantes aos que Schneider expusera. Levi-Strauss insistiu que o "mo
delo" estava nas mentes dos nativos e do antrop6logo . .!!s realidades 
empmcas sempre divergiriam dell(.. A dicotomia entre os cliamados ·sis
temas prescnttvo e diferencial era desnecessaria. Todos os sistemas eram 
prescritivos ao nivel das regras e preferenciais ao nivel das escolhas con
cretas. Portanto, o modelo tinha uma importancia bern maior do que 
~eedham admitia, porquanto se aplicava ate aquelas sociedades que nao 
possuiam regras positivas de matrimonio. 

0 outro desenvolvimento da teoria foi afortunadamente heterodo
xo. Referimo-nos ao trabalho de Leach e de alguns de seus disdpulos, 
particularmente Yalman. Adotaram a concepc;ao de sociedade de Levi
Strauss como urn sistema de "comunicac;ao". As mulheres eram "permu
tadas" como uma especie de mensagem entre grupos, e essas permutas 
ligavam-se a outras formas de comunica<;ao, principalmente a comuni
ca~lio de bens e simbolos de status. A questao central nao consistia em 
o que era comunicado ou quem fazia a comunicac;ao mas, outrossim, 
na estrutura do sistema de comunicac;ao como urn todo. 

Leach afastou-se de L evi-Strauss ao argumentar que as formas de 
troca em sociedade, sobretudo o sistema de escolhas matrimoniais, eram 
adaptadas as circunstancias politicas e economicas. Se OS dadores de 
esposas eram sistematicamente de status mais elevado que os recebedo
res de esposas ( ou vice-versa), is so correlacionava-se com diferenc;as 
no status economico e politico dos grupos envolvidos. Essa enfase re
flet~u o interesse primordial de Leach, que nlio era em universais psico
l6g1cos mas em determinados sistemas sociais. Onde Levi-Strauss estava 
interessado em Homem e Sociedade, Leach preferiu investigar homens 
em sociedades especificas. 0 modelo de trocas matrimoniais deye sq 
~ado, portanto, .,E.ara elucidar a sitJJacijo socjal lQtal. nao depurada de 
elementos alhelos ao pan<otescQ, a fim de fornecer Ristas para O§ uni
.x,ersais mentais humanos. Leach tambem amarrou o seu modelo mais 
firmemente ao chao. 0 q ue eram as unidades, tao vagamente especifi
cadas por Levi-Strauss, que permutavam mulheres? Numa curiosa refe
renda impllcita aos estudos australianos de Radcliffe-Brown, sugeriu 
Leach que eram universalmente grupos locais de machos adultos recru
tados por ascendencia. 
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IV 

Foi assim que a " teoria da alian~a" se chocou diretamente com 
a ortodoxa "teoria da descendencia" dos britanicos. Sobretudo nas maos 
de Fortes, ela tornara-se urn sistema altamente refinado mas, tal como 
a teoria da alianca derivava essencialmente do muito difundido modelo . ' de atores; e, tambem, a semelhan~a da teoria da alianc;a, era proces-
sada num molde durkheimiano. Os modelos de povos (em muitas par
tes da Africa, de qualquer modo) estabeleciam a existencia de corpo
rac;oes perpetuas, recrutadas e internamente organizadas na bas~ d: .des· 
cendencia unilinear. Esses grupos sao unidades poHticas e JUnd1cas. 
Como se combinam em sociedades? A soluc;ao de Mauss, em terrnos 
de troca e reciprocidade, foi pasta de !ado a favor da noc;ao de soli
dariedade mecanica de Durkheim. A integra~ao decorreu da oposi~ao 
de segmentos semelhantes, equilibrando-se entre si em todos os niveis 
de estrutura. Foi esse o ponto de vista que dominou The Nuer. Fortes 
assinalou que urn outro mecanisme tambem estava em a~ao, mas ao 
nivel das rela~oes domesticas, interpessoais. Era essa a rede de rela~oes 
de parentesco que cortava transversalmente todos os grupos ~e ?~scen
dencia. Mesmo em sociedades que faziam grande usa do prmctplO de 

. descendencia unilinear, o parentesco era calculado bilateralmente. Assim, 
0 principia de integrac;ao e a "filiac;ao complementar" - 0 uso de re

. lac;oes trac;adas atraves da mae num sistema patrilinear ou atraves do 
.pai num sistema matrilinear. 

A isto opuseram os te6ricos da alian~a a ideia de sistemas de pa
rentesco que fornecem solidariedade atraves de uma serie de trocas de 
mulheres. Qual era o fa tor crucial: alianc;a e afinidade, ou a distribui
c;ao de direitos em pessoas e em coisas, e assim, a descendencia? Esta 
questao preocupou a Fortes e Leach, numa serie de debates polemicos 
e Iargamente lidos na revista Man, em finais da decada de 50. Leach 
argumentou que Fortes, "embora reconhecendo que os vinculos de afi
nidade tern importancia compan\vel aos vinculos de descendencia, dis-

. farc;a os primeiros sob a expressao 'filiac;ao complementar' de sua auto
ria"11. Fortes replicou: 
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Leach pensa ser a relac;ao de casamento e suas concomitan
tes relac;oes de afinidade que formam o elo "crucial" entre grupos 
de descendencia associados nos sistemas do tipo Kachin. Eu diria 
0 inverse: Casamento e afinidadc e que sao OS VelCU[OS atraves dos 
quais se expressam e afirrnam as previas alian~as e associac;oes po
Htico-jurfdicas; e afirmaria que sao eficazes como veiculos porque 

dao origem aos vinculos de parentesco matrilateral. Isto e um 
argumento baseado em princfpios fundamentais, nao nos dados 
apresentados por Leach6• 

Alguns cdticos sugeriram qu~ as diferenc;as entre Fortes e Leach 
surgiram de seus interesses particulares por diferentes regioes etnogra
ficas. A teoria de descendencia pode funcionar em grande parte da 
.Africa; a teoria da alian~a parecia ajustar-se a muitas sociedades do 
Sudeste Asiatica. 

Leach manteve a controversia com seu caracterlstico vigor, mas a 
sua atitude para com a teoria da alian~a foi essencialmente pragmatica. 
Ajudou a explicar varies sistemas e, em particular, elucidou o seu ma
terial Kachin. Mas a sua fidelidade a teoria da alianc;a nao o impediu 
de realizar experimentos com os modelos optatives de sistemas de pa
rentesco nao-unilineares, desenvolvidos por Firth e Murdock; e, num es
tagio muito inicial do jogo, ele suscitou os problemas fundamentais de 
definic;ao que Needham ressuscitaria tardiamente, ap6s o seu repudio 
por Levi-Strauss. Assim, quando Leach foi por sua vez repudiado por 
Levi-Strauss, ele pOde contra-atacar prazerosamente OS metodos de Le
vi-Strauss, comparando-o ate a esse arquetipo do absurdo, Frazer . 

Mas tentativas mais serias e sistematicas foram realizadas par ou
tros para utilizar OS metodos de Levi-Strauss na interpretac;ao de dados 
de campo. Dumont, na India, e Yalman, no Sri Lanka, mostraram o 
poder da teoria com referencia a urn rico material etnografico. 

v 

Levi-Strauss nunca abandonou a teoria de parentesco que publica
ra em 1949, embora aceitasse implicitamente criticas a algumas formu
la~oes e analises. Mas, na decada de 1960, passou a urn interesse mais 
direto pelos sistemas de pensamento. Como observou mais tarde, na 
''Abertura" de Le Cru e le Cuit ( 1964) : 

Em Les Structures Eiementaires, destrinc;amos urn pequeno 
numero de princfpios simples dentre a contingencia aparentemen
te superficial c. a divcrsidadc incocrente das regras de casamento. 

207 



Em virtude desses prindpios, foi possivel reunir urn conjunto mui
to complexo de usos e costumes num sistema significative, embora 
no com\!t;;O parecesse absurdo e assim f?sse geralme~te. co~sidera
do. Entretanto, nada existia para garantlr que essas hmtta~oes fos
sem de origem interna. Vf muito possivel que el~sA a~enas re~e
tissem dentro das mentes dos homens, certas extgenctas da vtda 
social' que tinham sido objetivadas em institui~oe~. Essas rev~r
bera~oes no nivel psiquico teriam sido entao o efetto de mecams
mos cujo modo de operac;ao era a {mica coisa que restava por 
descobrirj 

~ssim, 0 parentesco tambem estava implantado na asao socjal a. 
fim de fornecer urn guia se~uro para as processos menta!.i. 0 passo 
sc;guinte tinba gue ser a descoberta de urn~ exp~z.ssao m~!s pur~ . ds: 

-nensamento social. Essa expressao era a mttologti,) on?e _ o espt~1to, 
6erto da conversa<;ao cons1go mesmo e a salvo d?" obngac;ao de hdar 

com objetos, ve-se reduzido, ~de algum modo, a imitar-se como objeto"7
• 

Mas, entre os dais principais projetos, sabre sistem~s de parentesc? 
e sabre mitos Levi-Strauss fez uma pausa, como ele d1sse, para medr
tar por urn ~omenta sabre o que tinha sido realizado e o que ainda 
faltava ser tentado. Nesse breve periodo de avalia~ao, publicou seus 
~ois volumes comparativamente curtos sabre sistemas de classifica~ao: 
1 fe Totemisme Aujourd'hui e La Pensee Sauvage, ambos de 1962. Ne~- ~ 

ses dais livros ele examinou o modo como o homem ordena o seu meiO · 
socia e natur~ atraves de cate o i verb · · " ' ic ' 
do concreto" em que usa elementos comuns de sua vida cotidiana. Ess~s 
foram os mais durkheimianos de seus livros e forneceram a entra a mars 
direta para o seu mundo aqueles antrOP.6logo~ sociais que ha~iam a?sor
vido as teorias da escola de L,'Annee[p metoda e~truturahsta fm ex-,\ 
posto em funcionamento rna~ hyre de Bressupos~os mcomuns sabre ca- \ 
same · · 

Nessas duas monoorafias, Levi-Strauss argumentou que o modo 
mais geral de pensament~ humano e ?lai~. anal6gico do q~e 16gico: lsso \ 
yalia para todo o pensamento nao-crentlftco ou matemattco, _ e nao s6 1 ) 

para a "mentalidade primitiva". 0 homem impo~ urn padrao. ao seu 
mundo classificando objetos no meio natural e soctal. As fronteuas des
sas categorias sao arbitnirias. E le pode, por exe~plo, agrupar todas as 
criaturas viventes em coisas voadoras versus cotsas terrestres, ou ma
miferos versus nao-mamiferos, ou especies carnivoras versus especies 
herbfvoras etc. As categorias podem ser formadas ,na base de qualquer 
con junto de semelhanc;as ou oposi<;oes superficiais) Mas se ~s te~mos 
sao arbitrarios, as rela~oes entre eles possuem urn carater ma1s umver--
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sal. Os termos dos sistemas sao agrupados como pares de opostos, e 
esses pares sao depois mutuamente relacionados para formar urn siste-: 
rna de oposit;;oe'DJPor exemplo, numa sociedade imaginaria, as pessoas 
podem opor homens e mulheres, o ceu e a terra, as coisas voadoras e 
'iS coisas terrestres, mao direita e mao esquerda. . . e depois usar esses 
termos de uma forma dialetica, de modo que as coisas masculinas, "em 
cima" em vez de "embaixo", maos direitas, estejam todas ligadas e 
opostas a urn conjunto de coisas femininas, "embaixo", maos esquerdas. 
Assim,f as oposi~oes fornecem os elementos de urn sistema que pode ser 
usado para "pensar sobre" outras especies de rela~oes, como as rela~oes 
entre grupos socials:\\; 

Nessa sociedaoe imaginaria, digamos que as pessoas estao agrupa
das em "clas". Cada "cia" pode ter entao uma certa especie natural como 
totem, de modo que as relac;oes que a cultura estabeleceu entre as espe
cies por ela definidas tornam-se uma maneira de pensar sabre as rela
~oes entre os grupos sociais. 

{A n~ao basica e que o homem pensa atraves da formula~iio de 
J:!IDa 'Serie de oposi<;oes fundamentais, cada uma delas COID uma refe
rencia concreta, e relacionando depois essas oposi<;oe~Essa abordagem, 
diz sempre Levi-Strauss, chegou-lhe atraves da obra de J akobson e da 
Escola de Praga da linglifstica estrutural. Tambem esta relacionada com 
as abordagens usadas em cibernetica. Contudo, e urn metoda com uma 
longa hist6ria nas Ciencias Sociais e na Filosofia, e ja vimos que Rad
cliffe-Brown usou urn enfoque semelhante em seu segundo ensaio im
portante sabre totemismo. Comentando sabre esse artigo, Levi-Strauss 
escreveu: 

As ideias de oposi<;ao e correlat;;ao, e a de urn par de opos~ 
tos, tern uma longa hist6ria; mas foram a lingiHstica estrutural e, 
subseqlientemente, a antropologia estrutural, que as reabilitaram 
no vocabulario das ciencias humanas. :f: impressionante encontra
las, com todas as suas implica~6es, nos escritos de Radcliffe
Brown, que, como vimos, foi por elas levado a abandonar as suas 
posi~oes anteriores, as quais ainda tinham o cunho do naturalismo 
e do empirismo. 

Entretanto, o erro naturalista, a seu ver, era alga de que Radcliffe
Brown nunca havia conseguido libertar-se completamente, pais a tenden
cia de Radcliffe-Brown fora sempre para supor que as associa~oes e 
oposic;oes de que as pessoas se apossavam eram-lhes, de algum modo~ 
apresentadas pelo meio ambiente. Levi-Strauss insistiu em que, pelo con-



trario, "e essa 16gica de oposi~oes e de correla~oes, exclusoes e inclusoes, 
compatibilidades e incompatibilidades, que explica as leis de associal!;ao, 
e nao 0 inverso"8. Contudo, 0 metoda basico podia ser facilmenle acei
to pelos estruturalistas britanicos que atuavam na tradi~ao da escola 
oxfordiana de antes da guerra. E usando esse metoda, Levi-Strauss ficou 
apto a formular as mais audaciosas hip6teses. 

E apropriado, nesta altura, urn exemplo ilustrativo, e resumirei ) 
argumento de uma conferencia que ele proferiu na lnglaterra em 1962, 
e na qual cobriu parte do mesmo terreno tratado em Le Totemisme e 
La Pensee Sauvage. 0 tema de "The Bear and the Barber" e que OS 

clas totemicos, equivalentes, ex6gamos, do tipo australiano, e as castas 
especializadas, hierarquicas, end6gamas, da variedade indiana, nao sao 
formas completamente separadas de organizal!;ao social. Elas devem ser 
entendidas, outrossim, como transforma~6es diferentes da mesma estru
tura basica. 

Num sistema totemico encontramos clas, cada urn dos quais pode 
ser identificado com uma determinada especie natural, urn totem. Assim, 
as rela~6es que foram estabelecidas entre especies naturais tornam-se urn 
meio de falar sabre as rela~oes entre grupos sociais. Em alguns siste
mas, os membros de urn clli devem abster-se de comer a especie tote
mica, pelo que ela fica mais livreinente acessfvel aos membros de outros 
clas. Em outras sociedades, responsabilizam-se os membros de urn cHi 
pela fertilidade da especie totemica. Assim, as proibi~6es e os rituais 
totemicos podem-se tornar parte das trocas recfprocas que conjugam os 
clas numa sociedade. 

Nos sistemas totemicos, portanto, os grupos sociais sao colocados 
primeiro em contraste com outros grupos sociais, e as especies naturais 
sao, em primeiro Iugar, contrapostas a outras especies naturais. Sao de
pais relacionadas entre si, numa especie de sistema horizontal de clas
sifica~ao. Mas uma alternativa 6bvia seria estabelecer uma liga~ao ini
cial entre urn grupo social e uma especie natural, e por depois em con
traste esse par com urn outro par que tambem compreenda urn grupo 
social e uma especie natural. lsto representa urn modo vertical de clas
sifica~ao de grupos sociais e especies naturais. A conseqliencia seria re
presentar as diferen<;as entre grupos sociais como diferen~as naturais. Os 
mernbros de outros grupos sociais seriam vistas como se pertencessem 
virtualmente a especies diferentes, com quem, portanto, o intercasamen
to seria impensavel. Foi essa, sugeriu Levi-Strauss, a base do modelo 
de casta. 

Essa transi£aO fundamental no modo de conceptualizar as rela~oes 
entre grupos tern suas implica<;oes para as especies de trocas que serao 
estabelecidas entre eles. Num sistema totemico, baseado em clas, as mu
lheres sao trocadas entre grupos, mas a troca de servi~os e restrita. No 
$istema de castas, as mulheres sao mantidas dentro do grupo, mas cada 
grupo fornece servi~os especializados aos outros. Logo, num sistema de 
grupos totemicos, M trocas de objetos naturais - mulheres. Num sis-
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tema de castas, onde se considera que os grupos sao distintos em sua 
natureza, trocam-se artefatos culturais. "Por outras palavras", escreveu 
Levi-Strauss, 

tanto o sistema de castas como os charnados sistemas totemicos 
postulam o isomorfismo entre diferen~as naturais e culturais. A 
valida!!;ao desse postulado envolve, em cada caso, uma rela~ao si
metrica e invertida. As castas sao definidas segundo urn modelo 
cultural e devem definir suas trocas matrimoniais segundo urn mo
delo natural. Os grupos totemicos padronizarn a troca matrimonial 
segundo urn modelo cultural e eles pr6prios devem ser definidos se
gundo urn modelo natural. As mulheres, homogeneas no tocante 
a natureza, sao consideradas heterogencas no que se refere a cul
tura; e, inversamente, as especies naturais, ernbora heterogeneas 
no que tange a natureza, sao tidas como homogeneas a respeito 
da cultura, dado que, do ponto de vista da cultura, elas compar
tilham de propriedades comuns na medida em que se acredita que 
o homem possui o poder de as controlar e multiplicar0• 

[~ oposi~ao basica em que todo o sistema assenta e entre Natu- , 
reza e Cul~u~a, urn pressuposto que esta presente em grande parte da 
ob~a de Lev1-Strauss, apesar de sua recente confissao de que "o apa
recJmento de certos fenomenos tornou essa linha de demarca~ao, se nao 
menos real, entao certamente mais tenue e sinuosa do que se imaginava 
ha vinte anos"100 Em sua teoria de parentesco, foi a introdu~ao do tabu 
do incesto,. for~ando os homens a permutarem suas mulheres, que mar
eon o mov1mento da natureza para a cultura; e em seus escritos sabre 
sistemas de classifica~ao e sabre 0 mito, OS varios rnodos de troca sao 
r~pr_:sentad?s com~ implfcitos nos atos de classifica~ao, oposi~ao e asso
cJal!;ao. Ass1m, o SIStema social total assenta num unico quadro estru
tural, e o antrop6logo social nao pode desligar a cosmologia da estru
tura social. 

. 0 ~mpacto criativ? de Levi-Strauss sabre os seus colegas britanicos 
fat parttcularmente evtdente nesse campo, ao tenta-los levar de volta 
ao ;:studo de sistemas de pensamentq. Ele ensinou-os a verem os subsis
temas culturais como "codiios", mejos de comunjcaciio suscetfveis de 
receber o mesma tjpa de tratamepta da Ijngnagem. Por detras do con
t®.clo mani_festo da fra se esta a forma gramatical. a estrutura que gera 
toda a vaned ' · constitui a realidade essencial 
Ess am tica d comun"cacao simb6lica baseia-se numa sene o o
sic6es binarias, do genera Aguia/Gra ha; acerdote/Barbeiro. Por sua 
vez1 cstas relacionam-se mutuamente para formar urn sistema totaiJ 
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Ele levou o argumento mais lange em seus volumes sabre o mito. 
A hist6ria do mito s6 superficialmente se relaciona com aquila sabre 
o que o mito e. Deve-se decodifica-la, tratando-a como urn s6 enuncia
do e nao como uma serie linear de enunciados. A mensagem real e con:. 
tida no sistema de rela<;oes com que o mito se preocupa e elas devem ser 
decompostas em seus elementos opostos e pareados: Natureza/Cultura, 
Cru/Cozido, Mel/Fumo, Silencio/Ru!do etc. Usando esses termos, os 
mitos- tentam fornecer modelos 16gicos capazes de resolver, neste nfvel, 
pelo menos, algumas das contradi<;:oes e problemas insuportaveis 4o 
mundo do homem - como o problema da mortalidade, ou as contra
di<;:oes mais especificas das formas matrilineares de organiza<;:ao social. 
A finalidade e mostrar - como Levi-Strauss disse em seu primeiro 
enunciado do tema - que 

a especle de 16gica no pensamento mitico e tao rigorosa quanta 
a da ciencia moderna, e que a diferen<;:a nao reside na gualidade 
do processo intelectual mas na natureza das coisas a que ele e 
aplicado ... o homem sempre pensou igualmente bern; o aperfei
~oamento nao reside no alegado progresso da mente do homem 
mas na descoberta de novas areas a que ela pode aplicar seus 
poderes inalterados e inalteraveisn. 

VI 

Leach foi o mais entusiastico e original dos antrop6logos sociais 
britanicos a efetuar experimentos com esse metoda. A sua contribui
~ao particular consistiu em ampliar a gama de aplica<;:oes e em racio
nalizar o metoda em alguns aspectos. Nao existem somente oposi<;oes 
bimirias; precisa-se de urn terceiro termo para definir urn conjunto bi
nario, urn termo que nao e A nem B. Por causa de sua natureza anO
roala, tornar-se-a urn termo cercado de tabus. Por exemplo, pode-se 
classificar as pessoas como parentes, amigos, vizinhos, estranhos. Os 
animais podem ser classificados como animais de estima<;:ao, animais de 
lavoura, animais selvagens etc. Pode existir uma homologia entre tais 
conjuntos de categorias. Alem disso, assim como nenhum homem pode 
casar com uma mulher que lhe seja estreitamente aparentada, nem casar 
com uma que lhe seja excessivamente estranha, tambem nao se comem 
os animais de estima<;:ao e, de urn modo geral, s6 se come ca<;:a em si
tua~oes especiais de grande apuro. Mas Leach esta particularmente inte
ressado na anomalia, a criatura que nao se ajusta nitidamente em qual-
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quer dessas categorias. Por exemplo, o coelho. Nao e precisamente urn 
animal de estima<;ao, nem urn animal de granja nem urn animal selva
gem. Nao se ajusta de maneira rigorosa a nenhuma dessas categorias 
e, por conseguinte, e uma fonte de ambivalencia, razao pela qual tern 
probabilidades de ser considerado tabu em certos contextos. E, de fato, 
OS varios termos idiomaticOS para coelhos tornaram-se rapidamente 
"indecentes" - por exemplo, cunny, bunny etc.; e o coelho (sob urn 
nome ou outro) tornou-se o s!mbolo de varias especies de comporta
mento sexual impr6prio ou burlesco. 

Mary Douglas tambem estava particularmente interessada nas ano
malias, as quais se converteram em fontes de impureza e perigo. 0 seu 
interesse nesses problemas antecedeu Levi-Strauss, derivando em parte 
de seu professor em Oxford, Franz Steiner, cujas li<;:oes sabre tabu fa
ram organizadas e editadas ap6s sua morte prematura. Entretanto, a 
obra de Mary Douglas sobre a sociologia da percep<;ao mostra o impac
to do metoda estrutural de Levi-Strauss, que ela usou com grande efeito, 
demonstrando, por exemplo, o modo como as proibi<;:oes alimentares 
estabelecidas no Levitico podem ser cntendidas em termos do sistema 
llebraico de classifica<;ao de animais, sendo tabu os que nao se lhe ajus
tavam. Leach foi influenciado por essa analise. 

Argumentos dessa especie tornaram-se familiares em seminaries d~ 
Antropologia na decada de 1960, na Gra-Bretanha. As revistas estavam 
cheias de controversias sabre materias tais como o que queria dizer ') 
Nuer quando afirmava que os gemeos eram passaros, problemas que a 
maioria dos antrop6logos sociais britanicos haviam negligenciado duran
te trinta anos. 0 novo estruturalismo fez sua apari<;:ao nas monografias 
e ensaios da gera<;:ao mais jovem, particularmente na obra de Yalman, 
Beidelman e Rigby. 

Mas de Oxford veio a obje!;,'ao: Evans-Pritchard nao fizera outra 
coisa o tempo todo! E da America chegaram noticias do ressurgimento 
da tradi<;;ao lingiifstica na Antropologia Cultural, numa forma radical
mente diferente. Talvcz isso fosse tambem para fazer chegar uma men
sagem aos antrop6logos britanicos. Assim, ate que ponto foi significa
tiva a intervenc,;ao de Levi-Strauss para o desenvolvimento da Antropo
logia Social britanica? E quais foram as conseqiiencias? 

VII 

0 impacto de Levi-Strauss pode ser melhor entendido se colocar
mos em contraste o acolhimento a sua obra e a rea<;ao britanica a "nova 
etnografia", urn movimento americana que ganhou impulso no final da 
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purismo cu tura . 
Embora Levi-Strauss se referisse ocasionalmente em termos apro

vadores ao trabalho dessa escola, ela nao logrou obter elogios de urn 
unico antrop6logo social britfmico de rename. Por que nao? Precisa
mente pelas raz6es que fizeram dela uma for\ra nos Estados Unidos -
as suas pretens6es supercient(fjcps, somadps ao sen ljmjtado ambito d~ 
aplicac;ao. Os antrop6logos sociais britanicos acharam que - tal como 
os pretenciosos experimentos de "antropologia matematica" -~
todos de analjse cgmponepcja! eram desnecessariament" inc&mQJJos e 
nao produziam novas insights. Em que sentido eram suas interminaveis 
analises das terminologias ct"e parentesco Crow-Omaha urn avan~o em 
rela~ao a obra de Radcliffe-Brown, Eggan e Tax? Elas nem seguer 
eram definitiyas, yjsto que mvjtas e convincentes analises componenciais 
podiam ser feitas de urn s6 sjstema, E, sobretudo, havia a sua relutan
cia :gedante em ultrapassar OS limitados domfnios semanticos. 

ffis publicac,;6es da "nova etnografia" ahupdayam em amhjcjpsas 
declaras:oes pro&ramaticas acerca da penetrac;ao na mente dos nativos 
etc. mas as analises ue se se uiam nao corroboravam as retensoes 
previamepte anunciadas. A ap3.!jse componencial era uma oa maneira 
de formular regras que permitiam ao etn6grafo usar palavras do mqful 
que OS natiVOS US.avam, mas quando OS expoentes do rnetqdo tentaram 
relacionar essas regras a prindpios de organiza ao social ificaram
se ornve1s ra assos. ev1- rauss eve ex1to porque nao encarou os 
fatos socJaJS como se fossem, de algum modo, express6es de for~as so
ciais; pelo contr3.rio, uns e outros foram analisados dentro de urn unico 
quadro de referenda, como transformac6es de uma unica estrutura sub
jacente:'yEm suma, !-€vi-Strauss forneceu analises djoamicas de sjstemas 
totais, ao passo ue a "no e o rafia" en · · 
intrica os acerca da estrutura de domlpjos semApticos isolados. ps an
tra 6lo os britfmicos nao estava · e e cultura como .uma 
c01sa em si mesma: maptjyeram-se firmes em sua determinacao e ligar 
o que as pessoas diziam ao que elas faziam_ 

Levi-Strauss tinha que ser levadb em conta nao s6 par causa de 
seu genio imponente mas tambem porque falou diretamente aos inte-
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ress.es da Antropologia Social britanica. Alguns argumentaram ate que 
ele estava ceifando na mesma seara de Evans-Pritchard, Steiner e seus 
discipulos de Oxford. Eles tinham estado envolvidos, durante a decada 
de 1950, na analise de sistemas de pensamento. Tinham tratado OS sis
temas ideol6gicos como se estivessem fundamentalmente condicionados 
pela estrutura social, mas expondo, nao obstante, considenivel grau de 
coerencia interna e independencia. Era verdade que Evans-Pritchard e 
Lienhardt tinham-se preocupado com alguns sistemas sociais particula
res, ao passo que o novo estruturalismo exigia a considera\;ao simulta
nea de numerosos sistemas - mas acontece que os britanicos nunca 
tomaram muito a serio a3 ambic;;6es mais c6smicas de Levi-Strauss. 
Alem disso, sempre se haviam apoiado em algumas das fontes que Levi
Strauss agora usava. De fato, haviam sido os mais jovens antrop6logos 
de Oxford quem traduzira os ensaios principais de Durkheim, Mauss, 
Hubert, Hertz etc. 

Essa tradic;;ao de analise cultural tambem persistiu em alguns lu
gares fora de Oxford. A analise estrutural do totemismo por Radcliffe
Brown tinha sido precedida par sua analise do ritual Andaman, na qual 
os simbolos foram tratados como "palavras" que tinham de ser defini
das mediante o exame dos contextos em que elas eram usadas. Victor 
Turner usou essa tecnica em suas ana!ises do ritual e simbolismo Ndem
bu. Ele nunca se inc!inou reverentemente na dire<;ao de Levi-Strauss, 
mas tambem estava usando uma tecnica essencialmente paralingi.iistica 
com o objetivo de analisar urn sistema simb6lico, embora seu interesse 
fosse mais pel a "semantica" do que pel a "fonetica". Quanta ao rituai, 
pode-se trac;ar uma linha direta de descendencia desde Radcliffe-Brown 
ate Victor Turner, passando por Monica Wilson, que influenciou Turner 
numa fase decisiva do seu desenvolvimento. 

Turner estava interessado na ressonfmcia emocional dos simbolos e 
em seu conteudo sociaL A sua abordagem te6rica combinou elementos 
de Freud, Rad cliffe-Brown e Gluckman. Mas a caracterfstica distinta 
de seus escritos sabre ritual, que foram tao influentes, reside em sua 
analise da fun\;ao dos enunciados rituais e simb6licos no desenvolvi
mento, separac;ao e restabelecimento de rela<;oes sociais em curso. 

_!vla.ry D ougla.s criticara Levi-Strauss numa fase inicial de sua pro
pensao mtelectuahsta, notadamente, o fato de ele nao levar em conta 
a for\;a emotiva da a\;ao simb6lica. Agora, citando o exemplo de Turner, 
ela desenvolveu uma critica mais radical do paradigma de Levi-Strauss. 
~ sua rea~ao, ~onstituiu urn interessante insight sabre as diferentes prio
ndades de Lev1-Strauss e dos neo-estruturalistas britanicos. Turner com-

reendera o conteudo si uico dos simbolos en uanto "' ue Levi-Strauss 
artia o nnd io de u e o conteudo do simbolo era arbitnirio. Alem 
1sso, a aboriosa etnografia de Turner, seu profunda insig t pessoal da 

vida Ndembu, contrastavam favoravelmente com a compreensao menos 
humana de Levi-Strauss. E, finalmente, de urn modo deveras significa
tive, Turner tinha fornecido "uma convincente demonstra\;ao de como 
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as categorias culturais sustentam uma dada estrutura social". Douglas 
prosseguiu: "Nunca mais deveria ser permitido fornecer uma analise de 
urn sistema interligado de categorias de pensamento que nao tenha uma 
rela9ao demonstravel com a vida social das pessoas que pensam nesses 
termos"12• Ela considerava agora a sua propria analise das categorias 
animais no Levftico XI inadequada, com base nesse teste, por mais 
bern sucedida que fosse como exemplo dos metodos de Levi-Strauss. 

Leach especificou o contraste fundamental entre as preocupa9oes 
dos neo-estruturalistas ):>ritanicos e o proprio Levi-Strauss: 

Mas, em bora extsttsse uma tradi9ao . genuinamente britanica de 
amllise cultural, que podia assimilar os metodos de Levi-Strauss, e ape
sar da pr6pria rea9ao geral contra a perspectiva intelectualista de Levi
Strauss e seu tratamento freqtientemente sobranceiro da teia de sistemas 
sociais particulares, o impacto de Levi-Strauss foi muito grande. A obra 
que mostrou mais claramente a sua influencia foi muito distinta da car
rente gerai dos estudos britanicos e americanos, a tal ponto que numa 
conferencia recente Ardener sentiu-se capacitado para catalogar os pres
supostos dessa "escola", contrasta-los com os pressupostos funcionalis
tas e rotular o produto de "a nova antropologia"14

• A ado9ao de urn 
novo paradigma envolve urn sentido quase fisico de modifica9ao de 
nossa visao do mundo; e, com base nesse teste, Levi-Strauss fomeceu 
urn novo paradigma para muitos antropologos britanicos consagrados, 
assim como para os que ingressaram na profissao ao Iongo da decada 
de 1960. Levi-Strauss insiste em que o estruturalismo e urn metodo, nao 
uma filosofia e nem mesmo uma teoria. 0 metoda esta sendo adaptado; 
mas e mais do que urn metodo, pois Levi-Strauss tambem dirigiu (ou 
redirigiu) a aten9ao para uma determinada faixa de problemas. Isso 
resultou na renova~ao do interesse, entre alguns antropologos sociais 
britanicos, pelos modos como as pessoas usam categorias verbais para 
ordenar seus mundos ; e pelos modos como os sistemas de troca ordenam 
as rela~oes sociais. 
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vm. 1972. 

0 que e, em nome dos ceus, que estamos tentando descobrir? 
Leach1 

I 

A "Antropologia Social briHlnica" nao e meramente urn termo para 
designar o trabalho realizado por antrop6logos sociais britanicos ou, 
inclusive, pelos que na Gra-Bretanha receberam sua forma!(iio na dis
ciplina. A frase implica urn conjunto de nomes, urn limitado ambito de 
especialidades regionais etnograficas, uma lista de monografias centrais, 
urn modo caracteristico de procedimento e uma serie de problemas te6-
ricos. Em resumo, subentende uma tradi!(ao intelectual. Pode ser boba
gem discorrer sobre a natureza substantiva da "Ffsica britanica" ou ate, 
hoje em dia, da "Economia britanica", mas pelo menos entre 1922 e 
1972 todos os que se dedicavam a Antropologia sabiam muito bern o 
que se entendia por "Antropologia Social britanica". Nos capftulos pre
cedentes tentei mostrar como Malinowski e Radcliffe-Brown estabele
ceram essa tradi!(ao distinta, a qual se manteve, gra9as ao seu proprio 
impulso, durante mais de uma gera9ao. 

Teni essa "Antropologia Social britanica" possibilidades razmiveis 
no futuro? Caira em breve o qualificativo "britanico", exceto para fins 
organizacionais? 

Essas questoes revestem-se de particular urgencia em 1972, por 
razoes hist6ricas arbitnirias. 0 semimirio de Malinowski floresceu na 
decada de 1930. Seus membros mais eminentes assumiram todas as ca
tedras existentes na disciplina entre 1945 e 1950, e comandaram a An
tropologia Social britanica durante vinte anos. Todos eles atingiram a 
idade de aposentadoria entre 1968 e 1972. Eles forneceram os pontos 
fixos no mapa. Cada departamento principal foi construfdo em torno 
de um desses professores e refletiu os seus interesses te6ricos e regio
nais. Mesmo aposentados, eles exercerao influencia mas os poderes pro-
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fessorais estao agora em novas maos e, na maioria dos casas, os novas 
professores vieram de fora dos departamentos. 

Malinowski e Radcliffe-Brown foram profetas, obsidiados com suas 
mensagens, incapazes de aceitarem crfticas, dominando seus adeptos e 
seguidores. A gerac;ao seguinte institucionalizou o carisma deles, e con
seguiu converter a disciplina numa profissao. A atual gerac;ao mais anti
ga, treinada depois da guerra, e constitufda pelos profissionais. Eles 
estao freqiientemente mais preocupados com as minucias da erudic;ao 
regional, sao mais ceticos a respeito da teoria geral, talvez menos auda
ciosos; mas bern mais aberto!> as sugest6es, mais flexiveis, mais dispos
tos a explorar as disciplinas vizinhas. Mas o progresso das ciencias so
dais atraves de pronunciamentos profeticos em vez de descobertas, e 
mesmo na atual gerac;ao alga sossegada existe a esporadica ansia de 
grandeza. Ninguem a conseguiu ainda. As impertinentes Malinowski 
Menwrial Lectures estao impregnadas de ceticismo, e estrangeiros apo
calipticos sao recebidos com a polida indiferenc;a dos especialistas. 

Se o professorado retem o poder efetivo sabre nomeac;6es, balsas 
e organismos antropo16gicos publicos, os novas homens terao as maiores 
oportunidades de influenciar os desenvolvimentos no seio da disciplina, 
na Gra-Bretanha. Por outro lado, nas duas ultimas decadas, Edmund 
Leach exerceu grande influencia, apesar de sua falta de uma base pro
fessoral, e pode ser que haja mais gente nessa posic;ao em anos vin
douros, sobretudo se 0 numero de departamentos permanecer estavel, 
enquanto os pr6prios departamentos continuam crescendo. Os nao-pro
fessores tern, e clara, a vantagem de nao estar atolados em quest6es 
administrativas; e se a fisionomia algo branda que a maioria dos novas 
professores apresenta ao mundo nao nos engana, entao o tedio puro e 
simples levani muitos da gerac;ao mais nova a buscar inspirac;ao em 
outras paragens. 

Hoje mais do que nunca, "outras paragens" inclui o estrangeiro. 
Viajando por todo o mundo em busca de material, os antrop6logos bri
tanicos tern sido notoriamente provincianos na admissao de influencias 
te6ricas. Mas o impacto do desafio de Levi-Strauss abalou muitos deles, 
tomando-os mais receptivos as tendencias reinantes em outros pafses. 
Os atuais desenvolvimentos registrados nos Estados Unidos, incluindo a 
obra da escola neo-evolucionista, com suas preocupac;6es voltadas para 
a Ecologia e a Etologia, e as muito diferentes "nova etnografia" e "etno
metodologia" nao despertaram, ate agora, qualquer interesse digno de 
nota na Grii-Bretanha. Nem creio que venham a ter muita influencia, 
uma vez que nenhuma dessas tendencias esta particularmente interessa
da no estudo da vida social per se, mas existe por certo um potencial 
para a convergencia com o trabalho que esta sendo promovido por 
alguns antrop6logos britanicos em sistemas culturais e na socio
lingiiistica. Por outro lado, urn grand'e numero de jovens antrop6logos 
americanos esta realizando excelentes estudos de campo na tradic;ao bri-
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tanica e assim, na medida em que a tradic;ao continua a desenvolver-se, 
<OS E stados Unidos serao urn dos seus centres. 

Hoje em dia, os antrop6logos britanicos observam com maior inte
resse os progresses que se desenrolam nos principais centros europeus 
.de Antropologia : a Franc;:a, a Holanda e, ate certo ponto, a Noruega. 
Na Franc;:a, Louis Dumont rivaliza com Levi-Strauss como o estrutura
lista favorite deles; Barthes e Althusser tamb em sao lidos com mais ou· 
menos atenc;ao. A nova Antropologia marxista representada por Meil
lassoux e outros comec;:a igualmente a despertar algum interesse. A Ho
Ianda alberga hoje a "Antropologia Social britanica" nas pessoas de 
Beattie e Boissevain, e possui a sua propria tradic;ao de estruturalismo 
e estudos orientais, agora atraves dos esforc;os de Needham, mais co
nhecido e apreciado na Gra-Bretanha . Urn certo numero de estudiosos 
holandeses pode ser atualmente encontrado em remotas regi6es do mun
do, ativamente entregues a suas pesquisas com a obstinac;ao e a meti
culosidade malinowskianas, e cedo estarao entregues as mesmas inicia
tivas e controversias de seus colegas britanicos. A Noruega tern em 
Barth a mais destacada figura entre os te6ricos da "ac;iio" em Antropo
Iogia. Treinado na Gra-Bretanha e escrevendo em ingles, Barth tern sido 
uma forc;a nos cfrculos antropol6gicos britanicos ba mais de uma deca
da, e esta preparando urn impressionante contingente de discfpulos. Em
bora nenhum outro pafs europeu tenha desenvolvido ainda uma escola 
de antrop6logos sociais de importancia intemacional, existem sinais de 
atividade nos outros paises escandinavos, na Alemanha Federal e na 
Europa Oriental. 

Se tivessemos que redesenhar o mapa te6rico da Antropologia So
cial britanica, os p6los talvez ficassem hoje situados fora da G rii-Bre
tanha. Paris e o centro do novo estruturalismo, e os mais interessantes 
<lesenvolvimentos da "teoria transacional" estao chegando de Barth, em 
Bergen. Mas os antrop6logos sociais britanicos podem ser ainda colo
cades na tradi~ao funcional;sta, com rarissimas excec;6es. A concepc;ao 
<ie estrutura social de Radcliffe-Brown como uma rede de relac;6es diadi
cas reais tornou-se, ironicamente, a salvac;ao do homem manipulative de 
Malinowski. Essas correntes combinaram-se na obra dos antrop6logos de 
Manchester, com seu interesse pelas estrategias da vida cotidiana. 0 mais 
recente desenvolvimento ocorreu no campo da ''teoria da rede", sobretu
do nas maos de Barnes e Mitchell. Outros, como Bailey, seguiram a Iinha 
.de Barth e tentaram interpretar as estrategias sociais em termos de uma 
serie de trocas, ou transac;6es, de modo que a vida social torna-se, para 
.citar urn titulo recente de Bailey, uma questao de manipular presentes e 
venenos. Os neo-estruturalistas (defensavelmente, pelo menos, represen
tantes de urn outro desenvolvimento da ortodoxia oxfordiana de antes 
<ia guerra) incluem agora Leach, Mary Douglas, Needham e urn certo 
numero de antrop6logos mais jovens. 0 outro desenvolvimento da escola 
<ie Oxford, concentrado na estrutura e na inter-relac;ao dos grupos asso
ciados, esta hoje melhor representado, talvez, na obra de Goody, Lloyd 
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e M. G. Smith, embora este ultimo tenha tambem introduzido noc;oes 
mais refinadas provenientes da obra de Weber e Furnivall. M. G. Smith 
e hoje uma importante figura em Sociologia Polftica e em teoria sociol6-
gica geral. f: a principal autoridade em sociedades racial ou etnicamente 
plurais, e urn dos poucos antrop6logos sociais britanicos empenhados no 
estudo de sociedades complexas e mudanc;as social. 

Apesar da internacionaliza~ao da teoria - ou talvez em decorren
cia disso - as influencias mais criativas podem vir de outras discipli
nas. Em 1959, David Easton, o cientista polltico americana, publicou 
uma critica da Antropologia Politica, concentrando-se na principal car
rente de estudos britanicos. Isso provocou grande interesse e urn certo 
numero de pessoas comec;ou a estudar a sua obra e a de outros cientistas 
politicos americanos, abrindo uma porta que nao voltara a ser fechada. 
A Economia e outra area em que existe uma teoria desenvolvida, a qual 
tern certamente enorme importancia para a Antropologia Social. Ate 
hoje, nenhum antrop6logo social britanico se interessou realmente pela 
teoria neokeynesiana, mas numerosos antrop6logos americanos come<;a
ram a cxplorar as suas possibilidades. 

A Linglifstica, que faz parte da Antropologia nos Estados Unidos? 
tern sido trazida para a Antropologia britanica em resposta, sobretudo, 
ao interesse suscitado por Levi-Strauss. As repercussoes da revoluc;:ao de 
Chomsky estao comec;ando agora a ser sentidas, mas e impossfvel pre
dizer de aue maneira isso influenciara a Antropologia Social. A Psico
logia, que; em combinac;,:ao com a Linglifstica ou com referenda a cria
c;:ao dos filhos e a formac;:ao da personalidade em diferentes culturas, 
tambcm tern sido uma influencia decisiva na Antropologia americana. 
Depois da perda de interesse pela teoria freudiana, os antrop6logos 
sociais britanicos passaram a negligenciar a Psicologia, em parte, sem 
duvida, por causa da pobreza da Psicologia Social na Gra-Bretanha. A 
escassez da. teoria sociol6gica nas universidades britfmicas privou os an
trop6logos sociais de urn outro e necessaria estfmulo. 

Urn campo significative de fecundac;:ao interdisciplinar foi criado 
pelo surgimento dos "estudos africanos", na decada de 1950, abrangen
do nao s6 os antrop6logos sociais mas tambem historiadores, cientistas 
politicos e juristas. Os historiadores africanos, em particular, com seu 
trabalho pioneiro sabre "tradic;:oes orais", defrontaram-se com os proble
mas classicos de compreensao e explicac;:ao com que os antrop6logos 
sociais britanicos vinham ha muito se debatendo. Por sua vez, eles estao 
fornecendo uma profundidade hist6rica vital a nossa compreensao das 
sociedades africanas e, ao mesmo tempo, colocando algumas monogra
fias classicas numa nova perspectiva. Urn certo numero de antrop6logos 
sociais britanicos estao convertendo numa especialidade essa area limi
trofe entre Hist6ria e Etnografia. 

Finalmente, o que dizer dos auxiliares tecnol6gicos hoje existentes? 
Os antrop6logos americanos tern realizado experimentos com simulac;:oes 
de computador e outras tecnicas sofisticadas para a manipulac;:ao de 
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dados. Alguns de seus resultados tiveram consideravel impacto - nota
damente, as suas demonstrac;oes dos parametros demograficos dos siste
mas de Casamento. Uma vez mais, isso e uma area de importfmcia ape
nas potencial para a Antropologia Social britanica. Ate agora, os me
todos tradicionais de pesquisa e am1lise sao tidos por adequados. 

II 

Mas tudo isto pressup6e que a Antropologia Social britanica - ou, 
pelo menos, a Antropologia Social na Gra-Bretanha - continuan1 se 
desenvolvendo de acordo com as diretrizes que ja foram estabelecidas. 
Esse pressuposto tern sido seriamente questionado em anos recentes. 
Tres tipos de argumentos foram apresentados. Em primeiro Iugar, foi 
sugerido que a Antropologia Social s6 floresceu como especialidade dis
tinta por ser conveniente, numa era colonial, concentrar-se no estudo de 
"povos primitivos" e separa-los conceptualmente de outros homens. Ago
ra que isso nao tern qualquer valor polltico, 0 antrop6logo social e 
forc;:ado a reconhecer a unidade das sociedades humanas, e nao tardara 
em descobrir que o que ele esta fazendo e indistinguivel da Sociologia. 
A alternativa e desoladora. Como advertiu Worsley: 

Se a Antropologia Social continuar sustentando o seu interesse 
tradicional pelo primitivo, ela deve, inexoravelmente, extinguir-se 
com o seu objeto de estudo, embora isso possa levar ainda muito 
tempo. Ficara cada vez mais dependente dos registros sabre socie
dades ora extintas e, portanto, urn ramo da Hist6ria. . . Se essa 
opc;:ao for adotada, todo o domfnio das sociedades contemporaneas 
passara a ser provincia da Sociologia, na medida em que as socie
dades "primitivas" se incorporarem a nac;:oes-estados em desenvol
vimento e a agregados de na\(oes-estados, e de entidades ideol6gi
cas, economicas, poHticas etc., abrangendo amiude varias nac;oes
estados ou englobando-as em blocos e agrupamentos2 • 

Needham indicou ainda urn outro perigo. Com o desenvolvimento 
do especialismo no seio da Antropologia Social, a disciplina acabara 
por se segmentar. Havera politica antropol6gica, que se ligani a Ciencia 
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Politica; haveni economia antropol6gica, que se tornara urn ramo da 
economia, e assim por diante3• Isto corre parelhas com urn argumento 

, que Runciman expos recentemente a respeito da Sociologia, em seu con
trovertido ensaio "Sociology in its Place". Poderiamos sugerir que, se 
Worsley, Needham e Runciman estao todos certos, entao a Antropologia 
Social nao s6 se fundira com a Sociologia mas juntar-se-a a ela num 
processo de, talvez, desintegrac;ao criativa. Uma outra possibilidade -
embora menos provavel como destino da disciplina, em seu todo e o 
surgimento de especialistas regionais, que sao, digamos, primeiro afri
canos e s6 muito depois antrop6logos sociais. 

A terceira possibilidade, representada nos Estados Unidos, consiste 
na reintegrac;ao da Antropologia Social com suas companheiras tradicio
nais: a Arqueologia, a Cultura Material, a Lingliistica e uma Antropolo
gia Ffsica moderna, nao-racialista. Tal disciplina adotaria a evolw;ao 
do homem e da cultura como seu centro de interesse. Contudo, isto nao 
e urn desenvolvimento provavel. A Linglilstica poden\ ser incorporada a 
Antropologia Social, mas, se esta desaparecer, sera para se tornar alguma 
forma de Sociologia, ou ramos da Sociologia. Portanto, as questoes per· 
tinentes sao as suscitadas por Worsley e Needham. 

Needham parece ser exageradamente pessimista - ou, talvez, pre
maturamente otimista acerca dos progresses altamente especializados de 
ramos da Antropologia Social. Embora nenhum antrop6logo social mo
derno possa ser urn especialista em mais de duas ou tres regioes etno~ 
graficas, todos nos podemos manter-nos confortavelmente atualizado!> 
sabre os progresses mais importantes em todos os ramos da disciplina; 
sobretudo porque a tendencia e para que esses progresses sejam interli
gados. Os segregados finais da Antropologia Social nao serao a poHtica, 
a economia, a religiao ou o parentesco mas as rela~oes sociais, os va
lores culturais e as categorias culturais. E a natureza da Antropologia 
Social esta impHcita dessa decomposi~ao; ela tenta perceber sistemas 
sociais totais. Isto deve continuar sendo uma possibilidade valida, por 
mais que se desenvolvam os ramos particulares da disciplina. Com efeito, 
o seu desenvolvimento devera contribuir para o empreendimento central. 
Pode ser aue isso nunca se realize numa teoria total da sociedade -
seja ela qual for. Mas foi progressivamente realizado no refinamento dos 
modelos que elucidam a estrutura de determinadas sociedades. 

Worsley tocou num nervo mais sensivel. 0 processo de descoloni
za~ao ja teve enormes repercussoes para a Antropologia Social. 0 an
trop6logo proveniente da Gra-Bretanha niio pode mais partir do princi
pia de que, se se comport~r bern, teni liberdade de estudar as "natives". 
A Antropologia Social goza de rna reputac;iio, em virtude de sua associa
~ao com colonialismo, e o antrop6logo passa ate par mais dificuldades 
do que a maioria dos seus colegas das qencias Sociais para obter auto
riza~iio de efetuar trabalho de campo nos pafses recem-independentes. E 
como ja niio pode confiar em seu status privilegiado de urn homem bran-
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co que cruzou uma detestada barreira racial, ve-se no papel de urn es
tranho de uma especie diferente, urn estrangeiro, menos seguro e talvez 
menos bem-vindo. Alem disso, entra num mundo em que os valor.!s 
politicamente dominantes sao OS do "desenvolvimento" e da "moderni
za~ao", e ele sera desafiado a mostrar em que o seu trabalho contribui 
para a constru~ao nacional. f: algo mortificante para o antrop6logo des
cobrir que esta sendo difamado, enouanto o historiador africano e exal
tado par fazer mais au menos o que ele vinha fazendo ha trinta anos 

, ' mas esse e o contexto em que tera de trabalhar agora. 
Entretanto, existe a outra face da moeda. Como urn intelectual in

donesia observou recentemente, as antrop6logos tern sido tradicional
ment~ ~uro-americanos estudando nao-euro-americanos. Hoje, existem 
especJahstas em antropologia na lndia, Japiio, Filipinas, Sudeste Asiatica 
e em alguns pafses africanos. Nessas areas, OS cidadaos-antrop6logos 
estao desenvolvendo urn novo tipo de "antropologia aplicada". Alem 
disso, hoje virtualmente qualquer monografia antropol6gica esta destina
da a ser lida par alguns de seus sujeilos. 0 pals em que o estudo foi 
re~liz~do esta se tornando, de fato, um importante mercado para os 
pr.opnos estudo~. Es~e subproduto da descoloniza~iio e urn dos mais pro
~tssores e neghgenc1ados fatores da situac;ao presente. A Antropologia 
esta perdendo os ultimos vestfgios de seu etnocentrismo, na medida em 
que se converte num estudo propriamente internacional das sociedades 
em todo o mundo. 

. ~s r~per~ussoes da descolonizac;ao produziram algumas respostas 
nada tmagmatiVas par parte de varios membros da gera~iio mais antiga 
de antrop6logos sociais britanicos. Alguns argumentaram que o trabalho 
de campo deixara de ser possfvel no sentido tradicional e que - como 
sugeriu Worsley - tudo o que restava era a reanalise e a compara~ao 
li~erarias. Pelo contnhio, o trabalho de campo prosseguiria com grande 
VIgor, nao s6 nas ex-colonias mas ate, com maior impulso, em outras 
regioes, incluindo as areas ate entiio inexploradas da Europa e da Ame
rica do Sui. 

Nao obstante, registrava-se na Gra-Bretanha uma preocupa~ao mais 
seria. Alguns, na realidade, acolheram com prazer a possibilidade de 
uma pausa no esfor~o de trabalho de campo, a fim de que o trabalho 
d~ assimila~iio e de desenvolvimento te6rico pudesse ser levado por 
d1ante com redobrada energia. Qual era a utilidade de amofltoar inter
minaveis monografias, par muito minuciosas que sejam, se elas niio Ie
varem a progresses te6ricos? Mesmo q1;.e ainda possamos enviar os nossos 
estudantes para pesquisa de campo, sera isso a coisa mais sensata a fazer? 
/\te a.qui, essas r~serv~s .ainda niio alteraram seriamente o padriio de 
pesqwsa. A soluc;ao claSSICa ainda e adotada: OS jovens fazem 0 traba
lh~ .de campo e as n:ais velhos realizam estudos mais comparatives e 
teoncos. Ha urn senttmento geral de que serios estudos de biblioteca 
~ilio mais proveitosos com o estimulo e o sentido crftico que promanam 
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dos estudos iniciais de campo. E, e clara, para muitos recrutas da pro
fissao o grande atrativo e precisamente o trabalho de campo numa socie
dade exotica. Existe o grande perigo, entretano, de que o scholar com 
uma grande massa de material inedito de campo em seu armaria se iniba 
de explorar atraentes veredas te6ricas com sacrificio de seus pr6prios 
dados. 

Mas o· problema basico que a descoloniza~ao suscitou - nao tan
to, porventura, nas mentes dos antrop6logos sociais - era simplesmente 
se, com a independencia politica e o impulso para o desenvolvimento 
economico, ainda haveria pessoas que se ajustavam as finalidades do an
trop6logo. Ja nao havia mais membros de tribos, apenas camponeses. 
Isto pressupoe que a Antropologia Social e a ciencia do "primitivo", urn 
pressuposto que os antrop6logos sociais tern geralmente rebatido, embora 
parc~am aceitar comumente na pratica. 

Uma rea~ao foi concentrarem-se no punhado de ca~adores e cole
tares que ainda conseguem manter uma especie de existencia indepen- . 
dente. Essa escolha e tambem justificada por apelos a valores huma
nistas. Os pobres Bosqufmanos, Hadzas, Indios da Amazonia etc. estao 
sofrendo maus tratos, doen~a, intimida~ao politica, explora~ao, ate, oca
sionalmente, virtual genoddio. Sua triste sorte deve ser conhecida e di
vulgada. Alem disso, as suas culturas encontram-se sob tao impladi.vel 
ataque que nao poderao sobreviver por muito tempo. Em breve OS unicos 
sobreviventes das gera~oes do homem, o ca~ador, terao desaparecido; 
eles devem ser imediatamente estudados. Estas sao respostas respeitaveis, 
e o trabalho de campo que tern sido recentemente realizado sabre ca~a
dores e coletores e acentuadamente produtivo de novas insights e uma 
compreensao mais clara da vida desses povos. Entretanto, isso e 1,\ma 
op~¥iio que pode, na melhor das hip6teses, empregar uma minoria de an
trop6logos. Nao e uma resposta para a disciplina como urn todo. 

Uma outra rea~ao foi adotar a ciencia poHtica; admitir que a reali
dade viva e moderna, no sentido de que e determinada pela poli'tica 
estatal centralizada e pela economia internacional. A formula~ao extre
ma dessa posi~ao poderia negar muitas preocupa~oes antropologicas 
chissicas, mas um certo numero de antrop6logos sociais tern atuado de 
acordo com esses pressupostos, ainda dentro da tradi~ao antropol6gica 
social. Pais na medida em que a Antropologia Social cumpriu o seu pro
grama e abandonou seus antigos pressupostos racialistas e evolucionistas, 
ela e capaz de tratar todas as sociedades dentro de urn s6 quadro de 
referenda. 

Estas observa~oes algo desconexas nao pretendem ser uma resposta 
a Worsley ou Needham. Ignoro qual sera o futuro da Antropologia 
Social. Se eu soubesse, ja estaria nele. Contudo, ainda estou convencido 
de que um certo otimismo nao e desc'!bido. A Antropologia Social 6 
urn modo de estudar todas as sociedades humanas, nao uma ciencia 
espedfica de negros coloniza.dos. Mas, dentro desse vasto campo, com-
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partilhado, e clara, com a Sociologia, em sua acep~ao mais ampla, os 
antrop6logos delimitaram urn campo especial para si mesmos. Eles tern 
estudado sociedades ex6ticas em pequena escala e tentado compreender 
"outras culturas" desde dentro. Tern feito isso tornando-se estranhos
fntimos, Venda mais do jogo que OS jogadores mas entendendo 0 que e 
exigido dos jogadores. A justifica~ao para esse metoda e evidente; para 
dar um s6 exemplo, apesar do grande volume de pesquisas cientffico
sociais americanas, os mais valiosos estudos da sociedade americana con
tinuam sendo os de dais estrangeiros, Tocqueville e Myrdal. 

A forc,:a do observador-participante numa situa~ao exotica e que 
ele fara necessariamente comparac,:oes, primeiro com a sua propria so
ci~dade e depois com outras sociedades que foram analisadas por outros; 
e 1sso produzin1 abstra~oes mais poderosas do que o movimento febril 
do soci6logo de campo entre seu escrit6rio e a rua la fora. Alem disso, 
P.orque ele pode ver a floresta em vez das arvores, pode perceber a so
ciedade que esta estudando como urn sistema total que consubstancia 
uma divergenda entre valores enunciados e rela~oes concretas. As ques
toes cruciais nao podem, portanto, ser suscitadas por atores, visto que 
eles devem operar em termos de seu programa de a~ao. 

Nao obstante, o antrop6logo acha que as sociedades modemas e 
complexas criam urn problema de metoda. Em muitas sociedades em 
pequena escala, o campo observado de rela~oes sociais esta mais ou 
me~os coorde~ado com a extensao de uma cultura. Mesmo em grandes 
soc1edades afncanas, a cultura em que uma comunidade participa e co
mumente uniforme em todo urn dominio politico. Nao e certamente esse 
o caso numa cidade americana, par exemplo. E mesmo que a area de 
c~ml?o seja razoavelmente uniforme, no plano cultural - digamos, urn 
d1stnto noruegues - as institui~oes que determinam grande parte da 
atividade comunitaria tern suas bases fora da comunidade. Deve o antro
p61ogo, nesse caso, isolar uma unidade etnica ou uma classe numa sec,:ao 
homogenea da cidade ou regiao? Ou deve tentar transcender a comu
nidade e estabelecer as normas culturais que sao comuns a todos os 
m~mbros d~ sociedade, e examinar as principais estruturas organizacio
nals da soc1edade como urn todo? Idealmente ele deveria fazer todas . ' essas co1sas mas, embora deva ser retida a sua rotina familiar de obser-
va~ao participante em unidades compactas, ela tera que ser combinada 
com outras tecnicas. E depois ha o problema de elabora~ao de um sis
tema te6rico que contenha todos esses elementos e os relacione entre si. 
0 mais promissor candidate para muitas situa~oes e o novo modclo de 
conflito da sociedade plural, que se originou no trabalho de Furnivall 
e foi desenvolvido principalmente por M. G. Smith, Pierro von den 
Berghe e Leo Kuper. A alternativa de urn quadro tc61'ico ucomnrxista 
tambem existe em Sociologia, e clara, e tern sido usndo por· Fr11nkcnbcrg, 
entre os antrop6logos britanicos, em seus estudos dn Not•lr dndo bl'ltfinica. 

Qualquer que seja o modelo te6rico usado, porrlllllll'l '!' 11 cnracteds
tica perspectiva antropol6gica. Ela consiste em ]Hlm lplur t' lllll o pressu-
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posto de que OS modelos dos atores sao partes · dos dados, nao Uteis. 
analises dos sistemas que estao sendo estudados. Portanto, OS problemas 
dos politicos nao servem de guias para questoes de pesquisa; e, nesse 
sentido, a Antropologia Social nega-se a si mesma se procurar ser "rele-
vante". Essa caracterfstica fundamental da Antropologia exige uma orien
tac;ao incomum par parte dos seus praticantes, mas 6 justamente por isso 
que a Antropologia continuan1 sendo a eterna outsider das Ciencias So
ciais e, portanto, sua fundamental pedra de toque. 

:£ por isso que, em meu entender, a Antropologia Social nao sera 
assimilada a qualquer outra ciencia social, incluindo a Sociologia - a 
Sociologia tal como 6 e nao como poderia ter sido. 0 soci6Jogo de cam
po, tomando as seus "problemas" dos jornais e confiando em questoes 
formais sabre atitudes, tambem regressa com uma pilha de material; e
tanto ele como o antrop6logo s6 podem desempacotar seus materiais 
com a ajuda da teoria sociol6gica; de fato, as mercadorias deles s6 sig
nificam alguma coisa em func;ao dessa teoria. Ambos deram tambem 
suas contribui<;;oes para a teoria, embora o antrop6logo, desfraldando a 
bandeira negra dos piratas em mares ignotos, traga usualmente para casa 
o esp6Iio mais excitante. A contribuic;ao antropol6gica para a compre
ensao sociol6gica constitui uma permanente censura aqueles metodolo
gistas amaneirados e reformistas excitaveis que tornaram a sociologia 
moderna tao tediosa e esteril. Mas nao e s6 em compara<;ao com os seus 
colegas sociol6gicos que os antrop6logos podem esperar que suas realiza
<;;oes passadas ainda comportem uma p10messa para o futuro. 
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