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servem para refrear a competis;ao entre os homens, 0 que diminui a violenda e

aumenta a cooperac;:ao.

Com formas;ao em zoologia e economia, Ridley segue outro rumo, se

concentrando em estudos sobre 0 "dilema do prisioneiro" e a "tragedia do

comum", incluindo muitos outros baseados em sitnulac;:oes de computador e

experitnentos psicologicos. Ele procura esclarecer as situas;oes que levam as

pessoas (e outros anitnais) a cooperarem para 0 bem do grupo. Nos Ultitnos

capitulos 0 autor se concentra em estudos de comunidades que conseguiram

preservar 0 bern publico vs. comunidades que fracassaram por falta de cooperac;:ao.

o autor argumenta que nem regulamentos governamentais, nem privatizac;:oes

conseguem evitar tragedias do comurn. Mas varios gropos tern conseguido

preservar 0 bern comum com formas complexas e estaveis de cooperac;:ao e

fiscalizac;:ao entre as pessoas.

A diversidade destes tres livros e dos estudos que dtam demonstra a

produtividade de abordagens evolucionistas para entender nao s6 a natureza

hurnana, mas tambem a variac;:ao sociocultural da nossa especie. Os enfoques sobre

moralidade sao espedalmente ricos para aqueles que ingenuamente caem nas

falacias naturalistas, relativistas ou moralistas, e que pro~uram urn outro caminho.

Dialogos das grandezas do Sertao
Brandio, Carlos Rodrigues. ·"Memoria Serlao. Cenarios, unas, peSJoas e geslos

no! strloes de Joao Guimarjjes Rosa e de Manuelzao". Editorial Cone SuI,
309 paginas, 1998.

Oscar Ca1a~ Saez
Programa de P6s-G~ua~io em Anttopologia Social
Universidade Federal de Santa Catarina

Carlos Brandao e urn escritor assiduo e com urn publico fiel - mais amplo

e menos academico que 0 de outros antropologos -, urn autor obrigat6rio quando

se trata de religHio ou educa~ao popular, pesquisa participante ou caIIipesinato. Mas
dificilmente aparece nos balancetes teoricos da antropologia brasileira. Memoria

Senao seria uma boa ocasiao para se perguntar porque. Nas suas pliginas aparecem
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com plena radicalidade os temas que tem agitado as reflexoes sobre 0 ser e 0 nada

da antropologia nos Ultimos quinze ou vinte anos: a antropologia como literatura

(e vice-versa), 0 panegirico da interpreta~ao e dapolifonia, a pluralidade irredutivel

dos relatos. 0 foco desse vasto afresco eManuelzao - guia de Joao Guimaraes

Rosa nas suas viagens sertanejas e personagem de urn dos seus relatos mais

vigorosos. Manuelzio - figura singular entre outros parceiros e mentores de Rosa

- surge ao mesmo tempo mOQumenta!, simples e mitico. Tllffibem dial6gico: em

certa pagina 0 velho vaqueiro lamenta nio ter anotado em urna cademeta as tantas

coisas que oescritor contava <;Ie sua vida pelo mundao afora. Em to(no dele 

unidos pelo tenue fio da mem6ria,· quase mais urn pretexto que um fio - se

agrupam escritos heterogeneos: parafrasc;s de textos de Guimaraes Rosa, oscilando

entre uma quase-psicograUa e urna quase interpreta~io e deixando· no meio

algumas belas paginas; ensaios sobre a "patria" e a "identidade"; anilises mais ou

menos greimasianas; exercicios de estilo ou, como ele mesmo diz, "visitas" a

autores tao variados quanto Walter ~njamin, Susan Sontag ou¥ichael Taussig,

nomes que s\lIPreende encontrar nUH:U1 companhia tao old1~l?joneJcomo ados

viventes do settio central do Brasil. Capitulos (alias, "trechos'') como 0 terceiro,

"a ~emoria cfunplice" ou como 0 exercicio semiotico acima citado, trazem

sugestoes preciosas para quem se interesse pelos meandros da hist6ria oral.

"A mem6ria cfunplice" narra uma ocasiao em que 0 autor, confundido com

urn matador de aluguel,q~ foi assassinado por urn ioformante receoso,.em meio

ao silencio conivente ou cetico de todos os "nativos" menos urn; a reconstru~ao

do epis6dio que e feita na seqiiencia revela as perigosas sutilezas do papel do

etn6grafo e da memoria "coletiva". Na analise do que 0 autor chama com um certo

desdem "memoria de esquadro e regra" (primeiro trecho, quinta visita) examinam

se verdade, falsidade, segr~do e mentifa como faces da memoria.

Carlos Brandaoe; ,0' fundador do pos-modernismo cordial, se tal coisa e
possive!. Ete faz tudo isso por urna vontade original - riao por fastio de urna

heran~a academica demasiado rigida e volumosa, ou por ma consciencia ex

colonial, ou aprocura de novos espa~os academicos ou profissionais. Menos ainda
por imposi~oesda moda; afloal, ja em 1982 estava publicado seu livro "Diario de

Campo", urn li~ro de poemas que antecipa os temas e as atitudes deste. Ete e um

pesquisador de campd.feliz, que gosta dos comes e bebes nativos, que sabe fazer
falar - e escutar - 0 saber local, wri etnografo aparentemente infenso ao banzo
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etnogrifico e surdo aos anthropological blues sem que isso 0 condene a ingenuidade

(afinal, 0 mau-humor e 0 distanciamento nao garantem a perspicacia).

o livro de Brandao oferece uma bela caminhada a urn leitor paciente que

possa dispensar as muletas academicas, mas na academia propriamente dita pode

despertar uma questao: a de saber se hi na fogueira pos-moderna Gli meio apagada)

alguma lenha que nao venha da derrubada ou da poda dos velhos generos ou das

velhas retoricas etnogrificas. E urn bela livro que pode inspirar feias imitas;oes. 0

dialogo, mais ou mep6s franco e desigual, anterior ao texto, faz parte da etnografia

hi muito tempo: Brandao e urn mestre nele. A antropologia critica 0 captura e

expoe dentro do texto. E depois? E dificil dialogar com urn livro dialogico; pode

se citar (preferencialmente em epigrafe), degustar, ignorar, quase nunca discutir

caberia se perguntar se 0 dialogo Ii equivale por fors:a ao monologo ca. Mas talvez

seja melhor assim.

Uma ilha caribenha desenterra seu passado
Alofs, L.; Rutgers. W. & Coomans, E. H., 1997. Stichting Libri Antilliani

Arubaans Akkoord: Opstellen over Aruba Van Vtitir de Komst Van de
Olieindustrie ["Concordia arubana: ensaios sobre Aruba antes da vinda
da industria petrolifera"j. Paises Baixos: BloemendaaJ.

Fernando ROsa Ribeiro
Prof. Visitante
Programa de P6s-Graduas:ao em Anrropologia Social
Universidade Federal de Santa Catarina

"Aruba eilha de indios eminas de ouro, da explorarao defosfato edo cultivo do aloe. L:i
tambim [assim como nas ilhas vizinhas] tudo ftnece porfalta de tigud'. Essa descris:ao

esci nurn relatorio de urn deputado do parlamento holandes do comes;o do seculo,

citado em urn dos ensaios. Outras descris:oes - bastante raras nesse canto desolado

e outrora esquecido do imperio colonial neerlandes - tampouco sao alentadoras.

Os raros visitantes nessa pequena' ilha perto da costa venezuelana (que eram em

geral paroeos ou funcionarios do governo) tinham poueo a dizer sobre Aruba
as vezes somente urn parigrafo ou poucas linhas. Nas palavras de outro ensaista

arubano no livro, era "uma ilha insignificante numa colonia insignificante' ("Colonia de
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