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RESUMOS DE ALGUMAS COMUNICA\=OES

Antropologia em Portugal: da consolidacao do discurso
cientifico a institucionalizacao de uma ciencia social!

JORGE FREITAS BRANCO

(ISCTE - Lisboa)

Atraves de uma retrospectiva da pr oducao cientifica no dorninio da
Antropologia (cultural e j ou Etnologia) empreendido em Portugal, pretende-se
proper uma interpretacao da mesma no contexto mais arnplo da instituciona
lizacao das Ciencias Sociais.

Ao focar sucintamente as grandes preocupacoes te6ricas dos antropolo
gos portugueses no seu Pais e no terreno colonial, 0 autor esboca uma tenta
tiva para posicionar uma disciplina no ambito do aparelho institucional.

Esta articulacao reflecte, de certa forma, uma relacao entre a de finicao
do objecto no trabalho de investigacao e as condicoes socia is e politicas que
fomentam a especializacao.

Principais fontes do discurso antropol6gico ate ao seculo XX I Crista li
zacao do conceito de Cultura j Autonornizacao do discurso cientifico especia
lizado: de Leite de Vasconcelos a A. J. Dias j Aparecimento da Antropologia
Cultural (Etnologia) em detrimento da Antropologia Social j A abordagem de
comunidades j Actividade etnografica e trabalho de campo (Portugal e as
col6nias) j A caminho da profissionalizacao do antropologo j 0 impasse entre
o discurso cientifico especializado e a institucionalizacao de uma disciplina
social aut6noma j Perspectivando a Antropologia em Portugal.

I Esta cornunicacao sera publicada na revista LeI' Historia, n." 8. com 0 titulo «C ultu ra
como Ciencia? Da consolidacao do discurso antropologico a inst itucionalizacao da disciplina».
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o sector de Antropologia Fisica no Campo Arqueologico de
Mertola - uma experiencia piloto

JOSE C AR LOS DE ALM EIDA OLIVEIRA

(Museu Rainha D. Leono r-Beja)

No Campo Arqueologico de Mertola (Distrito de Beja) fora m descoberta s
duas importantes necropoles (Alcacova , seculos XIV-XVI e Rossio do Carrno,
seculo VI) .

Os seus responsaveis cientificos ernpenha ra m-se em que, a lern do estudo
dos mate ria is e estruturas arqueologicas enco ntrados, fosse feito 0 estudo
antropo logico das necropoles descobertas .

Dadas as d ificuldades tecnicas surgidas no ter reno e 0 volume do mate
rial osteologico encontrado, criou-se no organigrama do C.A .M . urn secto r
de Antropologia Fisica.

Nesse sector os tecnicos em Antropologia tern tra ba lhado conj unta me nte
no terre no co m os arqueologos, estabelecendo uma relacao interd iscip lina r
que ate hoje tern sid o rara neste tipo de invest igacoes .

A cornunicacao tera por fim apresentar a formacao da eq uipa , 0 trabalho
desenvolvido, assim como as dificuldades metodologicas que tern vindo a
sentir.

Casamento, ritual e lucro: a producao de produtores numa
aldeia portuguesa e em uma paroquia rural galega

( 1863-1983)

R A UL ITURRA

(ISCTE - Lisboa)

De entre todos os factos que pode m ser t id os em co nta no est udo da
reprod ucao socia l, quero tratar aqueles que se encontram re lacio nados co m a
producao social de seres humanos, ob ser vada atraves de uma problernatizacao
do casamento. A minha hipotese e que exi ste uma con tradicao entre a ideia
de que a reproducao deve ter lugar no interior do casamento e as co ndicoes
que ro deia m a efect ivacao deste . Tal co mo a terra e manipulad a no sentido
da concentracao ou da divisa o e a tecnologia no da continuidade o u nos de
invencao ou substituicao, assim tam bern os seres humanos que traba lham a
terra, at rav es da manipulacao das relacoes sociais sao dirigidos para varias
funcoes que permitem manter viaveis os recursos produtivos di sponiveis,
Gostaria de discu tir estes topicos, observados no me u t rabaIho de campo na
Galiza e no Portugal Central , em funcao de duas assercoes inter-relacion adas:
as primeiras prendendo-se com a investigacao do lugar que 0 casamento
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ocupa na sua relacao co m outras praticas reprodutivas e ritua is; as out ras
duas relacionadas com a Iuncao que se a tribui ao casamento de este .servir
para anganar recursos .

Discriminando, as duas primeiras pod em enunciar-se assim: 0 casamento
e apenas uma de entre va rias for mas de um sistema de praticas reprodutivas;
o casamento e urn rito de um ciclo de rituais cuja finalid ade comum e a pro 
ducao de produtores. As outras du as sao: 0 casamento e a fase final de um
processo de escolha, pelo qu al sao adquiridos e conjugad os recursos hum an os
e materiais; 0 casamento e uma instituicao redi stributiva regulada pelo lucro.

Urn caso de anomalias dentarias associadas a osteite maxilar
em Pan sp.

JOAO A MOEDO

Cent ro de Saude do Algueirao - Mem Martins

Luis A LVES LOP ES

Departamento de Zoo logia e Antropologia da Faculda de de Ciencias de Lisboa

Neste pequeno trabalho assinala-se , em Pan sp., uma patologia 6ssea
inflamat6ria do s maxilares, com expressao de osteite e periosteit e cronicas,
de etiologia infecciosa . Provavelmente, este estado patol6gico foi a origem da
perda de dentes em vida, da desloc aca o e rotacao do primeiro mo lar definitivo
para a posicao do primeiro pre-molar inferior esq uerdo e do s vestigios de um
terceiro molar, na mesma hemimaxila, num animal demasiado jovem.

Breve nota sobre algumas anomalias dentarias em Pongidae

L uis ALV ES LOPES

Departamento de Zoologia e Antrop ologia da Faculdade de Cien cias de Lisboa

Neste trabalho descrevem- se dois tipos distintos de anomalias dentarias:
a retencao de urn molar da primeira denticao em Chimpanze, ocasionando a
nao erupcao dos pre-rnolares subjacentes e a presenca de quartos molares em
Gorila e Chimpanze,

A primeira anomalia e a mais frequente no homern, sendo a segunda
extremamente rara, contrariando a tendenci a evolutiva para a perda dos ter
ceiros molares.

Talvez que as grandes dimensoes dos maxilares em Gorila e Pan, que se
verificam em relacao aos humanos, sejam responsaveis pela aparente maior
frequencia desta anomalia nestes do is generos.
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Evolucao d o ensino da Antropologia na Universidade de
Coimbra

MANU EL LARANJEIRA RODR IGUES DE ARE IA

(lnstituto de Antropologia - Universidade de Coi mbra)

o ensino da Antropologia em Coimbra ao lo ngo do secu lo compreende
tres aspectos disti ntos e com evolucao diferente:

- Antropo logia Fisica: cnsino pr ogramado de forma sistematica, ha cern
anos, moderna para a epoca, com investigacao desenvolvida principalme nte
nos ca mpos da antropometria .

- Antropo logia cultural : projecto afirmado desde 0 princip io e quase
sempre adiado , com alg uma investigacao, ensi no esporad ico , tendendo ma is
recentemente a tomar forma sistematica .

- Etnografia colonial - curso livre, projecto ambicioso da l ." Repub lica ,
com alguns resultados importantes nao tendo sido dada co nt inuidade co ndi
cente com 0 valor e 0 enriquecimento progressivo das coleccoes.

A bordagem bioantropologica do desenvo lvimento humano:
da Filogenese a Ontogenese

VITOR DA F O NS ECA

(I nstit ut o Superior de Ed ucacao Fis ica - Lisboa)

A cornunicacao procura a borda r 0 desenvolvimento humano co mo uma
totalidade biopsicossocial, onde os aspectos bioantropologicos nao se opo
nham aos aspectos psicossociais e culturais, onde a filogenese nao se oponha
a on toge nese, isto e, onde 0 organismo nao se opo nha a natureza.

o comportamento adaptativo das dife rentes especies sera enta o pers pec
tivado , na ana lise da mot ricidad e no seu enquadramento pa lent ologico-fun
ciona l, co m 0 object ivo de demonstrar 0 pa pel da integracao sensor io-moto ra
nas libertacoes anatornicas, e 0 papel destas, nas modificacoes cereb rais e
comportamentais.

o enfoque preferencial da cornunicacao, situa r-se-a nas adaptacoes a rbo
ria is e nas ca racterist icas antropornorficas da Evo lucao Humana norneada
mente no: desenvo lvimento dos memb ros co mo orgaos de preensao e de
exp loracao; desen volvimen to da estrutura craniodental em funca o dos siste
mas de nu t ricao; red ucao do sistema olfactivo e na complexidade do sistema
visua l; mod ificacao esqueletica pos-craniana e postural; desenvolvime nt o da s
praxias e da linguagem; reducao de descendentes por nascimento; dependencia
ma ternal ; me diatizacao I1a aprendizagern, e fina lmente, na organizaca o
social e materia lizacao cultural.
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Alguns subsidios no ambito do desenvolvim ento psicologico e no .a m bi to
da apropriacao socio-cu ltu ra l, serao a nalisad os numa dimen sa o a ntro po logica
dentro da hierarquia da experi en cia huma na .

Problernatica da investigacao em Antropologia

MARI A AUGUSTA A . TAVARES DA R OC HA

(In stituto de A ntro po logia - Universidade de Co imbra)

A in vesti ga cao a nt ro po logica e apaixo na nte pe la multida o d e facetas em
que pode se r estudada a relacao Homern-mei o a rnbiente , mas ex t re ma me nte
complexa e, por vezes, delicada , dep arando-se a os se us es tudiosos a lgumas
di ficuldades. Nao tendo nos a preten sa o de a bordar exa us tiva me nte a hist oria
da investigacao em Antropol ogi a , limi ta r-n os-ern os a da A ntro po logia a pli
cada .

Algumas consideracoes serao feit a s so bre a util idad e de es tudos bio rne
tri cos com ca racter uni forme e siste ma t ico, d os seus reflexos so b re a econo mia
nacional e d os se us beneficios tanto para a cria nca e adolesce nte, co mo para
a popu lacao em geral .

A Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e a sua
contribuicao para 0 estudo da A ntro polog ia de Portugal e

dos seus dominios ult ramarinos

JOAQ UIM RO DRI G UES DOS SANTOS J UNI OR

(Sociedade Portuguesa de Antropo logia e Etno logia - Porto)

A Sociedade Portuguesa de A nt ro po logia e Etnologia foi fu ndada no
Porto em 1918 0 que significa que vive ha 67 anos.

Ha muitos anos que tern a sua sede no In stituto de A nt ro po logia, a cuja
som b ra tern vivid o e prosperado .

Foram 30 os socios fundadores, e ent re eles os di st intos Professores de
Antropologia de Coirnbra, 0 Prof. Eusebio Ta rnagn in i, e d e Lisb oa 0 Prof.
Baltasar Osorio.

A Sociedade de Antropologia nasceu no P orto .
E bern sabido que nao ha nascimento sem germen e se m co nd iciona lis

mos apropriados ao seu crescimento .
A Sociedade de Antropo logia teve ra izes ge rmi na is na Port ugdlia , a

monumental revista que foi al vorada es p lend orosa das virtua lidades do povo
portugues,
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Nasceu no Porto que e nao so a cidade la bo rio sa, onde 0 trabalho e
timbre de honra e dignidade pessoal, mas tarnbern a cidade que se ufana de
aca lentar as nobres manifestacoes de orde m espiri tual e cultural.

Tais condicionalismos fizeram a Sociedade vivedoira, que ja vai com 67
anos de notavel la bo r publicitario, com os 24 vo lumes dos «Trabalhos de
Antropo logia e Etno logia» revista da Sociedade.

Nesses volumes estao publicados a lgumas centenas de trabalhos de
Antropologia Fisica , de Etnologia e Rac iologia, de Socio logia . de Etno logia
ou Antropologia Cultural. de Bioantropologia e de Arqueologia Pre e Proto
-historica.

A Sociedade de Ant ropologia da qual 0 em inente Prof. Mendes Correia,
meu querido Mestre, foi 0 fundador e imp u lsionad or. tem vivido lad o a lado
da Facu ldade de Ciencias do Porto e a sombra do Instituto de A ntropologia,
q ue foi criado em consideracao com a bri lhante carre ira do Mestre como
investigador, e q ue por pro posta minha e sancao do Conselho da mi nha
Faculdade de Ciencias. tem hoje 0 justissimo nome de Insti tu to de Antropo
logia Dr. Mendes Correia .

A familia transmontana num contexte etncgrafico europeu

BRIAN J UAN O'NEILL

(N uclco de Socio logia H ist6 rica . I. Gu lbe nkian de Cie ncia - Lisboa)

Esta cornunicacao tem dois objectivos: a) apresentar um resumo de dados
recolhidos numa aldeia de Alto Tras-os-Montes acerca de estruturas fam ilia
res, e b) formu lar uma perspectiva de futura investigacao at raves da compa
racao desses dados com materiais antropologicos sobre a familia rura l descr i
tos em outras monografias de comunidades serranas da Europa e Euras ia.

Na primeira seccao, serao elaboradas as caracteristicas principais do sis
tema de parentesco do lugar de Fontelas: norneadamente, 0 casamento tard io ,
a bastardia, 0 acesso restrito ao papel de «chefe de familia», a reside ncia
natolocal, 0 parentesco natural, e a alta p roporcao de pessoas solteiras.
Afirmo que este conjunto de elementos apresenta-se-nos como u m exe mp lo
perfeito do «padrao europeu de casamentos -s- bem distinto dos padroes africanos
e mediterranicos tao universal mente tratados nos est udos classicos da An tro
pologia Social.

Na segunda seccao, tento situar esta aldeia dentro dum contexto mais
vasto, que a localiza como parte integra nte d uma cadeia de co mu nidades
montanhosas da Europa e da Eurasia . Os trabalhos de Jack Goody - q ue
salientam a intima relacao entre formas de «prod ucao e reprod ucao» e de
modos de transmissao da propriedade - aj udam a oferecer u m q uad ro
simultaneamente teorico e comparativo no qual se pode propor futuras linhas
de pesq uisa etnografica, Assim, e de todo 0 interesse estimular cornparacces
entre comunidades rurais portug uesas e aldeias descritas na Espanha, nos
Pireneus, nos Alpes italianos e suicos, e ate grupos pastoris no Tibete.
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Malforrnacoes, sindrornas e displasias

LUIS MENESES ALMEIDA

(I ns t ituto de Bio logia Me d ica da Facu lda de de Med icina - Un iversi dade de Coimbra)

17

Nes te t ra balho , te ntaremos definir e classifica r ma lforrnacoes, d isr upcoes,
pa rad rornes, sind rorna s, d isplasias, etc ., terreno onde abundam as di scordan
cias. Po r isso, reflectira muito ma is do que as ide ias e as sugestoes de urn
gru po de es pecia listas em Genet ica Humana.

As pessoa s inte ressadas encontram em 0 PITZ et a/. (1969, 1977 e 198 1) e
O PITZ ( 1979 , 1981 e 1982) uma a mp la e profu nda analise dos varies co ncei tos
aq ui a presen ta dos e de out ros relaciona dos com estes .

De P ort ugal hetero-objecto etnol6gico a Portugal
auto-objecto antropo16gico

FERNANDO DOS SANTOS NEVES

(Fa culdad e de C ienc ias e Tecno logia - - Universidade Nova de Lisboa )

Tentat iva de a bordagem cientifico-epis temo l6gica da Antro po log ia, foca
lizand o uma das teses (conclusoes) ma is fundamenta is e rna is u rgentes, a
saber, a dupla afirrnacao da irnperti nencia maxima de a Sociedade Portuguesa
est ar a ser tomada como «objecto etnologico» (rnaxime po r estra ngei ros) e da
ma xima pertinen cia de a mes ma co rnecar a ser tomada co mo «objecto da
an tr opol og ia » (rnaxi me po r nacionais), com a plena e assumida co nscie ncia
de tal te rren o se r max ima mente ambiguo ainda antes de poder to rnar-se
maximamente exp los ivo .


