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Nesse sentido, a caso dos emigrados na Europa constitui urn exemplo claro

de como a doen~a tern implica~oes alem do biologico com as quais a medicina

ocidental nao se preocupa, repercutindo essa falha na eficacia dos tratamentos e da

preven~ao. Na realidade, nao se trata apenas de melhorar a eficacia mas tambem

de realizar urn esfor~o de compressao e tolerancia para com as culturas com as

quais a europeia ocidental, nesse caso a francesa, esta em contato cada vez mais

estreito. Esta atitude re1ativizante leva as autores a criticarem a antropologia por

usar a conceito de "representa~aoda doen~a", j:i que consideram que tal no~ao

implica a ideia de que a realidade e aquela definida pela biomedicina, e de que as

outras terapias tradicionais apenas representtlO/, de uma forma mais ou menDs

acertada e eficaz, essa realidade. Argumentam ainda que as representa~oes sao

apenas 0 resultado de a~oes, de forma que a unica forma coerente de abordar

metodologicamente os fenomenos estudados e consideni-los em termos dessas

ultimas. No entanto, muitos trabalhos antropologicos consideram que a

biomedicina e urn sistema de conhecimento entre outros e que ela tambem

representa e constroi, como as outros sistemas de conhecimento, sua propria

realidade. Par outra parte, a rela~ao entre representa~oes e a~oes e muito mais

complexa que aquela implicada por urn simples principia de causalidade. 0 livro

todo e urn estudo da forma em que as pessoas, com paradigmas diferentes da

cultura cientifica ocidental, constroem suas representa~oes sabre a Aids. Enfim,

essa ea ideia que subjaz aobra, a qual nao esta tao distante da antropologia como

se pretende.
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A Funda<,:ao Machado - uma institui<,:ao espanhola, com sede em Sevilha 

j:i vern realizando h:i anos urn valiaso labor pastoril: congregar estudos desgarrados
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ao largo de urn tema vastissimo e abriga-Ios numa publicas:ao consideravel. 0 fez

anos atras com os tres volumes de "La Religiosidad Popular" e 0 faz agora com

o aqui resenhado, editado em colaboras:ao com 0 Centro de Investigas:oes

Etnologicas Angel Ganivet, e fruto, como os anteriores de urn amplo coloquio. A

seles:ao nao e regular na sua qualidade, nem poderia ser exaustiva, mas permite dar

uma olhada ao pecUlio que foi acumulado, avaliar 0 seu volume e perceber 0 que

esta a faltar.

Nesse caso, a tarefa e mais arriscada que no anterior: a heterogeneidade do

conjunto abordado emaior, a antologia mais breve. Em parte, Creery Cllrar e urn

apendice da trilogia religiosa, onde reencontramos a bruxaria iberica (Lison, Guio),

a pluralidade religiosa em Centroarnerica (Sanchis, Canton) ou a cultura catolica

(Aguirre, Santalo, Rodriguez Becerra). A "cura" e urn atributo das religioes, que

cava seu espas:o nessa coletanea, sem urna indagas:ao especifica, embora haja

sugestoes interessantes sobre formulas:<3es arcaicas da depressao ou sobre a materia

medica que se pode encontrar nas hagiografias do seculo XVII.

No geral, 0 volume se inscreve na chamada antropologia da saude, da qual

alguns artigos oferecem revisoes gerais, com boas bibliografias (Menendez,

Pasqualino, Gomez Garcia) e alguns esfors:os particulares de interpretas:ao

(Alcantud). Nao falta um breve tratado sobre analise f~acologica de remedios

tradicionais (Lanhers, Fleurentin, Mortier), sem duvida valioso para uma profissao

excessivamente leiga a esse respeito.

Como nao poderia deixar de ser,.o tema da eficacia simbolica e abordado por

diversos angulos: a crens:a do feiticeiro na sua propria magia (Guggino, a proposito

da magia siciliana atual); as possiveis formulas:Oes fisiologicas (Gomez Garcia) ou

psicanaliticas (Dominguez Morano) dessa eficiencia; ou enfim; numa contramao

eventualmente "cinica", a produtividade da cura em termos de crens:a (Canton) ou

a domesticas:ao pelo simbolismo do carater amplamente aleatorio da cura

(Alcantud).

o nueleo virtual do volume esta .constituido pelos artigos que situam no

campo da medicina as analises comuns na bibliografia sobre cultura letrada e

popular. Como sempre, invoca-se 0 "popular" para proceder depois a exorcismos

minuciosos: no medico-popular se ineluem sistemas absolutamente independentes

(Marino Ferro), e nao de outro modo acontece na medicina profissional, cuja

pluralidade ressaltam artigos tao diferentes como os de Fauve, Morano ou
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Pasqualino. Outros questionam de angulos diferentes 0 pr6prio conceito de

medicina popular, carregado de falsos pressupostos (Menendez) e criado por

etn6grafos amadores que, muito comumente eram medicos de profissao,

interessados em exagerar seu exotismo e em ocultar seus e10s com a medicina

oficial (Loux).

Alguns artigos em particular apresentam vis6es do "campo" terapeutico,

permitindo estabelecer uma compara~ao entre as modos de constru~ao da

legitimidade do medico (Comelles) e do curandeiro (Briones); ou contemplar a

manipula~ao das fronteiras entre 0 publico e 0 privado que acontecem na pratica

terapeutica (Ribert), ou 0 conflito entre curadores tradicionais e integrismo isl:imico

em Marrocos (Ziou Ziou) ou, enfim, apreciar detalhes saborosos como essa

arqueologia da caligrafia medica que' consta na pagina 319.

E ja que se falou em legitimidades, caberia perguntar com algum desanimo

pelo destino da antropologia da saude: estara para sempre fadada arepeti~ao das

mesmas anwses nos mais diversos cantos do planeta, ou aprega~ao humanista num

deserto global de prestidigita~aomedica e miseria sanitaria? sera suficiente por em

questao aqui ou acola a coerencia da medicina academica, acenar para a validade

de algumas praticas alternativas, estabelecer alian~as com setores humanistas da

profissao medica? Aparecem no livro vagos acenos (vejam-se as cita~6es esparsas •

de Ivan Illich) para uma antropologia critica da "nossa" medicina, mais sistematica,

agressiva e detalhada. Nesse sentido, e dificil entender que num col6quio

especializado nestes temas, falte qualquer reflexao sabre dramas centrais da

medicina atual como a AIDS, ou avolta por cima de supostas derrotadas, como

a tuberculose. A essa deficiencia de fundo acrescentemos outra de tipo editorial:

nao ha - fora a que as pr6prios textos flltram - informa~ao sabre a profissao dos

autores ou sobre a sua fllia~ao institucional. Ambas ajudariam a entender esse mapa

da reflexao critica sobre urn dos nossos fatos sociais "totais".

De urn extremo a outro a livro oferece urn rico material etnografico sobre

curandeitos em contextos muito diferentes. Vale a pena notar que a pratica e

bastante comum para permitir tratamentos estatisticos (Fernandez) e que uma

compara~aoentre situa~6esde 1890 e 1990 (perdiguero) revela que mesmo depois

de Pasteur, as antibi6ticos, a extensao da sanidade publica e a tecno-medicina, a

cura continua longe de ser urn monop6lio dos medicos. Lida no Brasil, essa

constata~ao tern urn valor suplementar: reencontramos, num meio re1ativamente

desenvolvido do ponto de vista social e sanitario, quest6es que costumamos
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associar aprecariedade, transit6ria ou nao, dos paises do Terceiro Mundo. Pode

se dizer que 0 contraste nao e 0 maximo possivel - de fato, os exemplos

mediterraneos predominantes no livro podem sugerir uma Europa imperfeita, urn

terceiro mundo dentro do primeiro. Mas isso seria facilitar aos representantes da

biomedicina uma sempre comoda retirada: limitar 0 campo de verificac;ao de sua

teoria, p~etender que nurna sociedade exata a medicina tenderia a ser uma ciencia

exata. Os antrop610gos podem dizer que a inexatidao da medicina tem raizes

muito mais profundas, mas seus estudos tendem a mergulhar em mazelas

perifericas. Virar a lente para a medicina...espetaculo, para os grandes hospitais e as

grandes faculdades talvez levaria a antropologia da saude a questiona;tnentos mais

radicais.
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Os recentes avanc;os dramaticos na' genetica, neuroclencias e inteligencia
artificial tem estimulado maior interesse na evoluc;ao da mente. Refugiados de

departamentos de antropologia, psicologia e sociologia tem se juntado a ent610gos

e outros para criar novos departamentos universitarios na area da psicologia
evolucionista onde trabalham temas como sexualidade, raciocinio, linguagem,
violencia e emoc;6es como alegria, medo ou raiva.

Estes tres livros sobre moralidade se enquadram dentro do paradigma da

psicologia evolucionista, e como tal compartilham muitos pressupostos e dados.

No entanto, os textos acabam abordando quest6es muito diferentes.

Os autores comec;am com esclarecimentos sobre 0 problema das ligac;6es

entre 0 que e, e 0 que deve ser. Todos rejeitam a visao idealista da unidade do Belo,
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