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Resumo

Breve contribuicao a etnografia do
PPGAS/UFSC, enfocando seus ulnmos
cerca de vinte anos, De comeco ela
reflete sobre as perspectivas te6ricas
das abordagens da etnografia da
ciencia, da petite histoire e daquela
- menos brilhante, mais contumaz
- tornada posstvel pela analise
antropol6gica do tipo de escrita
e fala a qual os antropologos no
Brasil se dedicam quando em posicao
institucional-administrativa. Optando
pela ultima abordagem, 0 foco da
narrativa esta em dois sistemas de
relacoes vigentes nos ultimos cerca de
vinte anos: aquele que abarca Silvio
Coelho dos Santos, 0 grande anfitriiio,
e os adventicios, demais integrantes
do corpo docente do Programa; e
aquele que envolveeste Programa e os
demais similares, integrantes da pos
graduacao em antropologia no Brasil.
No primeiro caso, explora-se a ideia
de hist6ria enquanto narrativa aqual
se adere. No segundo, a enfase esta
na consideracao sobre as hierarquias
vigentes entre os programas de p6s
graduacao em antropologia no pais.

Palavras-chave: Santa Catarina,
Btnografla,Hist6ria, Programa de P6s
Graduacao em Antropologia Social,
SilvioCoelho dos Santos

Abstract

Briefcontribution totheethnography ofthe
Graduate Program inSocial Anthropology
oftheFederal University ofSanta Catarina,
focusing at its last twenty years. The
article starts byexamining thetheoretical
approaches to theethnography of science,
'petite histoire' and the approach - less
brilliant and more frequent - which is
made possible by the anthropological
analysis of thattype ofwriting andspeech
to which anthropologists in Brazil in
institutional andadministrative positions
dedicate themselves. Optingforthelast type
of approach, thefocus of the narrative is
on two systems of relationships: one that
comprehends Silvio Coelho dos Santos,
thegreat host, and hisguests, the other
members oftheProgram'sfacuIty; andone
that involves the Program and theother
graduate programs in anthropology in
Brazil. In thefirst case, theidea ofhistory
as a narrative to which one adheres is
explored. In thesecond, theemphasis ison
thestudy of the hierarchies involved in the
referred programs.

Keywords: Santa Catarina. Ethnography.
History. Graduate Program in Social
Anthropology. Silvio Coelho dos Santos.
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Amemoria de Silvio Coelho dos Santos

'it historia ndoe, pois, nuncaa historia, masa historia-para".

Claude Levi-Strauss

A 0 organizar minhas notas para elaborar este texto, examinei al
.fi.guns dos rumos que ele poderia tomar, bern diferentes entre si.

Imaginei de comeco que ele poderia ser uma incursao aetnografia da
ciencia". Perguntei-me entao: como ter os pesquisadores do Programa
- entre os quais eu mesmo - como informantes, melhor dizendo inter
locutores? Recordei-me, em seguida, do que dizem Latour e Woolgar
emA Vida em Laboratorio (Latour; Woolgar, 1997): que os pesquisadores
sao "com certeza informantes privilegiados", mas que a etnografia

da ciencia deve proceder "sem usar 0 que eles dizem para explicar 0

que fazem" (p. 25, enfases minhas). Este procedimento - "nao usar 0

discurso dos cientistas para explicar 0 que (eles) fazem" - consistiria
numa "regra de higiene" (p. 28) da etnografia da ciencia, segundo
esses autores. Perguntei-me a seguir: higiene em relacao a que tipo de,
por assim dizer, impureza, sujeira, desordem? Na mesma p. 28, dizem
eles: "Se perguntarmos a urn pesquisador 0 que ele faz, quem nos
responde? Na maior parte das vezes e a epistemologia, e a filosofia da
ciencia que sopra as respostas". Quer dizer, assim, que a epistemologia
e a filosofia da ciencia seriam como que micr6bios, transmissores de

uma especie de doenca a- diga-se assim - sadia explanacao da pra
tica dos cientistas por eles mesmos? Mas, entao, devemos tratar os
cientistas de maneira diferente da maneira que tratamos toda a gente

a respeito da relacao entre 0 que se faz e 0 que se diz para explicar 0

que se faz? Como podemos levar a serio 0 pensamento dos cientistas,
como temos feito, por exemplo, com 0 dos amerindios das terras baixas
da America do SuI - podemos usar aquilo que os indios dizem para
explicar 0 que eles fazem"?

Logo apos, disse a mim mesmo: born, mas tudo isto nao pode

ser aplicavel a antropologia, a ciencia interpretativa de Geertz, de
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acordo com quem a etnografia epelo menos de segunda mao - ja que
a etnografia de primeira mao por definicao esta no plano do universo
nativo - e a disciplirla nao euma ciencia em busca de leis (apesar de
tanto impacto legislativo que ela tern tido desde que existe). Desta
maneira, 0 Programa nao tera nada a ver com laborat6rios (embora
tenha urn Laborat6rio de Antropologia... ).

Em meio a essas reflex6es, considerei, enfim, que a relacao en
tre aquilo que se diz e aquilo que se faz constitui urn dos problemas
classicos da antropologia - para ficar somente nela, pois tambem da
filosofia e das ciencias humanas em geral. Esta distincao encontra
formulacoes muito distirltas na hist6ria da disciplirla, a depender de
cada autor, flliacao te6rica de cada e tudo 0 mais. Recordei-me, entao,
da diferenca que Levi-Strauss faz entre normas e regras, as primeiras
estando para ele no plano do dito ou do explicito - da racionalizacao.
dir-se-ia -, as segundas, nao, pois irlconscientes, sendo tarefa do et
n6grafo explidta-Ias. Por fim, pensei: sera que aquilo que os indios
dizem para explicar 0 que fazem esta para eles como a epistemologia
e a filosofia da ciencia estao para os cientistas? 0 que fazem Latour e
Wooigar em A Vida emLaboratorio sera mesmo antropologia (ou etno
grafia) da ciencia, ou dos cientistas"?

Urn segundo rumo para meu texto seria 0 de alirlhavar uma his
t6ria do PPGAS. Afinal, estou aqui desde 1984, tendo assim alguma
antiguidade na aldeia', Mas - refleti - que tipo de hist6ria, ja que,
conforme a epigrafe a este texto, parto do principio apontado por
Levi-Strauss (1970) de que "a hist6ria nao e, pois, nunca a hist6ria,
mas a hist6ria-para"? Poderia eu contribuir para uma petite histoire
do Programa, com lugar para confiss6es? Lembrei-me, entao, de urn
comentario - com 0 qual amplamente estou de acordo - que sempre
me impressionou, do Prof. Hector Leys,do Departamento de Sociologia
Politica. Segundo Hector, as melhores festas do CFH, tempos arras.
eram as da Antropologia. Impressionantes, animadissimas eram as
festas dos antropologos, segundo ele. Hoje, continua 0 comentario
de Hector, os antropologos da UFSC estariam em franca decadencia
quanto a festas, eimportante dizer. Perguntei-me, entao: "Por que nao
fazemos mais festas, ou, quando hoje as fazemos, elas nao parecem
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ter 0 mesmo sabor das de outrora? De quando data este outrora? Era
mos felizes e nao sabiamos"? Recordei-me, tambem neste momento,
de uma arguta reflexao de outro colega, 0 Prof. Alberto Groisman, de
que uma parte significativa dos problemas atuais do PPGAS - entao
era 2004 ou 2005 - era ligada a prosperidade que ele havia alcancado,
Disse, entao. comigo mesmo: "Sera que estamos pagando 0 preco do
nos so, por assim dizer, aburguesamento"?

Eimportante notar que 0 intervalo de tempo entre as duas fra
ses (e fases) acima soma cerca de vinte anos de vida do PPGAS: de
urn pequeno grupo, em 1985 e arredores, formando urn Programa
na lingua nativa apontado como emergente - ou, conforme uma ca
tegorizacao eventualmente cruel que uma vez ouvi de urn conspicuo
colega, submergente - com poucos recursos e, consistentemente com
isto, com conceito entre 3 e 4 no sistema de avaliacao entao vigente da
CAPES, cujo pica era 5; a urn Programa, em 2004-2005, nao somente
consolidado - como se diz na mesma lingua - mas com a perspectiva
de receber a prestigiosa nota 6 na nova escala de conceitos da CAPES,
cujo ponto culminante passou a ser 7. Lembro que nessa data a Area
de Antropologia da CAPES, sob a lideranca da colega Miriam Pillar
Grossi, recomendou 0 conceito 6 para 0 PPGAS/UFSC, recomendacao,
entretanto, nao acolhida pelo famoso CTC da CAPES.

Tendo levado em conta pelo menos esses dois grandes rumos
que 0 presente texto poderia seguir, preferi, entretanto, abandona-los,
resolvendo aqui fazer, simplesmente, uns poucos apontamentos que,
recordando as vezes 0 tipo de texto que, como coordenadores de PPGs,
escrevemos quando do famigerado Datacapes (Pasta: Proposta do
Programa), possa eventualmente contribuir para, de umlado, celebrar
nossos 20 anos, e, de outro, considera-Ios. Disse "considera-los", isto
e, aproximadamente, do latim considerare: "examinar com cuidado
e respeito religioso os astros, segundo os principios da astrologia" (do
Houaiss 6

) . Eventualmente, alguma antropologia, pequena hist6ria,
confissao mesmo, podera resultar de meu esforco, Recentemente,
como coordenador do Programa, investi uma grande energia em pre
parar 0 celebre Coleta e, assim, minha escolha e muito conveniente
para mim. Alem disto, te-lo como objeto de estudo. brevemente que
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seja, constitui uma especie de desafio para mim, na medida em que 0

tipo de escrito que ele e- e, pior, por mim mesmo escrito! - provoca
me, qua antropologo, urna forte evitacao". Vale dizer por fim que, ao
escrever 0 presente texto, procurei evitar ao maximo 0 tipo de escrita
hagiografica, elogiosa em relacao ao PPGAS/UFSC, 0 que nao sei se
consegui alcancar, mesmo que de maneira parcial.

Gostaria de comecar a falar sobre 0 Datacapes, dizendo - curto
e grosso - que ele, como tarefa, parece ter todas as caracteristicas
daquilo que Wilensky (1970) chama de dirty job de uma profissao.
Ao que conheco, nenhum academico, estudante ou professor atribui
maior valor (vale dizer: academico-cientffico) a essa tarefa, que uma
vez eventualmente de maneira irreverente (na presenca de colegas
de outros programas, na posicao de visitadores da CAPES) eu ja
comparei a algo como urn cadastro bancario, que, desviando-nos de
nosso ideal service (Goode, 1969) - 0 Datacapes certamente para
n6s nao eantropologia -, serve a razoes simplesmente utilitarias,
ligadas ao financiamento do Programa. Na esteira do que eventu
almente poderiam dizer Latour e Woolgar sobre isto, entretanto,
nao sera que, nao sendo 0 Coleta ciencia - no caso antropologia,
sua epistemologia, filosofia ou hist6ria -, poderao estar exatamente
nele dados e informacoes de fundo interesse para a etnografia do
Programa e da antropologia que nele se pratica? Entendo que sim,
e eneste sentido que meu esforco neste texto esta indo - contribuir
para a etnografia do PPGAS, apesar da, como disse, evitacao que
tenho e, sugiro, temos, os antropologos, em leva-los a serio, senao
no contexto tao somente administrativo-institucional.

Logo no comeco da Ficha 6, relativa a autoavaliacao do Coleta
2004, escrevi 0 seguinte:

o ponto forte fundamental do PPGAS e a qualidade de seu corpo
docente e sua adesao a urna hist6ria moldada pela busca da alian~a da
excel~ncia acad~rnica com 0 comprornisso etico-politico com os povos
e grupos com os quais desenvolve suas pesquisas. Isto permitiu que
o Programa, em vinte anos, tenha alcancado a posicao que tern, ao
lado dos PPGs brasileiros de qualidade. com uma producao intelectual
relevante e reconhecida e urn corpo discente e de egressos com nfveis
de excelencia (enfases minhas).

ILHA
Revlsta de Antropologia

286

------~-_._--



o Anfitriiio e os Adventfcios. 0 Centro e a Periferia: breve contribuicao aetnografia do
Programa de P6s-Graduacao em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina

Este paragrafo e, sem sombra de duvida, urn elogio ao PPGAS 
mas nao urn elogio qualquer, conforme logo pretendo mostrar. Note
se como nele a evidenciacao da qualidade do PPGAS/UFSC e feita
no plano comparativo, colocando-o ao lado dos PPGs brasileiros de
qualidade. Aqui, olhei para fora do Programa quando escrevia. Onde
lancei bastante luz sobre caracteristicas propriamente do PPGAS foi
na historia aqual aderimos. marcada pela alian~a entre qualidade e
compromisso etico-politico.

Mas, como assim: que historia e esta, aqual aderimos? Nao e ela
nossa? Quem sera nos no paragrafo acima? Respondo, tentando agora
pensar antropologicamente sobre 0 que ali escrevi:0 atual corpo docen
te permanente do PPGAS/UFSC - com excecao exatamente de Silvio
Coelho dos Santos - e adventfcio, composto que e por profissionais
nao-catarinenses.E minha impressao que essa caracteristica e impar no
contexto dos PPGs em Antropologia no Brasil. Vejo agora como a posi
c;ao de exterioridade nossa esta ali marcada no que eu disse no Coleta.
uma exterioridade que, entretanto, busca tornar-se interioridade pela
adesao a uma historia que ja se desenrolava quando aqui chegaram os
primeiros adventicios - em 1983, Esther Jean Langdon; em 1984, Ilka
Boaventura Leite e eu",Noto que essa historia esta emblematicamente
ligada a Silvio Coelho dos Santos, que sempre - desde seu classico de
1973, que, por assim dizer, inventa os indios do suI do Brasil-, buscou
o tipo de alianca mencionado no paragrafo em consideracao, entre
excelencia academica e compromisso etico-politic09

• 13 minha suges
tao que 0 nos que se pronuncia no paragrafo em analise e duplo: ele
aponta tanto para 0 grupo de adventicios do PPGAS quanto para ele
mesmo aderindo a urn passado encarnado por Silvio. Note-se que este
passado, cronologico no plano empirico, e tipicamente cosmologico ou
mitico na medida em que, constituido a cada momenta a partir do( s)
presente( s), foi e continua a ser erigido como modelo.

Passo agora a Ficha 1, sobre os objetivos do Programa, onde.
refletindo sobre a antropologia que fazemos, escrevi 0 seguinte:

A Antropologia que 0 PPGAS/UFSC tern por objetivo produzir e
reproduzir caracteriza-se por uma forte enfase na teoria e pelo dialogo
constante entre teoria e etnografia, tomando-se a hist6ria da disciplina
como pano-de-fundo e horizonte desse dialogo. Tern tambem como
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marca 0 compromisso etico-politico com os povos e grupos objetos de
sua atencao, Trata-se, por fim, de uma Antropologia no Brasil, nao
necessariamente do (sublinhadas no original).

Centro minha reflexao, agora, naquilo que esta ao fim do para

grafo: a passagem de uma antropologia do Brasil para urna no Brasil.
Quando ingressei, em 1984, no entao Departamento de Ciencias Sociais
da UFSC,onde a antropologia era urna Area, juntamente com a politica
e a sociologia, e, em 1985, no entao Programa de Pos-Graduacao em

Ciencias Sociais - reduzido ao mestrado, a antropologia nele sendo
urna habilitacao -, ser urn amazonista era algo ex6tico. Nao tanto pelo
amazonismo em si mesmo, mas pelo fato de ele constituir uma area de

investigacao fora dos limites estaduais, no maximo regionais relativos
ao sul do Brasil. Era dentro desses limites que a Investigacao antropo
16gicase desenvolvia aqui entao, como - creio - na maioria dos PPGAS
regionais l O

• Hoje, isto mudou por completo, as pesquisas desenvolvidas
pelo corpo docente e pelos estudantes do PPGAScada vez mais incluin
do locais para alem de Santa Catarina, do sul brasileiro e do pr6prio
Brasil. Isto nao significa dizer, evidentemente, que nao fazemos mais
investigacoes envolvendo os planos local, estadual e regional.

Mas, 0 que eu quis dizer atras, exatamente, com PPGASregionais?
o que seriam entao - por oposicao - os Programas nao-regionais? 

Nacionais? A distincao, que evoca urn conhecido poema de Carlos
Drummond de Andrade, parece hoje menos viva - ao menos, menos
dualista -, mas tinha fundo eco naqueles idos dos 1980, alcancando
parte consideravel dos 199011• Entendo que este quadro mudou - nao
diria por completo, mas significativamente -, na medida em que a
qualidade da antropologia que agora se faz no Brasil se expandiu com
grande homogeneidade, esta expansao tendo focos, no Brasil, na USP
e no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Ainda na Ficha 1 do Datacapes, que tematiza os objetivos do
Programa, realizei uma reflexao relativamente longa sobre as linhas
de pesquisa do PPGAS, definindo-as como instrumentais em relacao
a consecucao dos seus objetivos". Noto que as linhas de pesquisa
sempre constituiram urn problema para 0 PPGAS, na medida em que
elas nunca conseguiram capturar por completo a diversidade de nosso
fazer, 0 que, inclusive, em varias ocasioes provocou criticas ao Programa
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por parte das equipes de avaliacao da CAPES. Ultimamente - ao que
me parece - temos tido quanto a isso uma posicao mais pragmatica.
deixando as linhas em tela como estao desde 1995, mesmo sabendo
que elas nao cobrem com suflciencia a referida diversidade".

Reproduzo abaixo os textos das entao - ate 2006, se nao me falha
a memoria - tres grandes linhas de pesquisa do PPGAS, seus nomes
e respectivas ementas:

Cultura e Comunicacao

Sistemas simbolicos. artisticos, esteticos e de comunicacao,
culturas brasileiras e seus nexos historicos e estruturais, cultura po
pular, de grupos minoritarios e de elites. Industria cultural. Teorias
da cultura, da linguagem, da arte e da comunicacao. Simbolismo e
campo religioso.

Etnologia, Etnopolitica e Projetos de Desenvolvimento

Etnologia das sociedades indigenas das terras baixas da America
do SuI e das populacoes de origem africana. Relacoes interetnicas,
Btnopolitica, Implicacoes sociais, economicas, politicas, culturais e

ambientais da implantacao de projetos de desenvolvimento em terri
torios de grupos minoritarios.

Convivio Social, Micropolitica e Afetividade

Convivio domestico e social. Relacoes rnicropoliticas. Sexualidade.
Identidades e representacoes de genero e idade. Organizacao Social
em Instituicoes totais. Violencia interpessoal e grupal.

Das linhas de pesquisa, a de Etnologia. Etnopolitica e Projetos
de Desenvolvimento e a que engloba as atividades - nao somente de
pesquisa como tambem de ensino e extensao - historicamente fun
dadoras do PPGAS. Isto tern origem nos anos 1960, quando a UFSC
foi criada e incorporou a antiga Faculdade Catarinense de Filosofia.
Nesta epoca, a pesquisa que se fazia aqui em antropologia era reali
zada tipicamente em Etnologia Indigena e Arqueologia (veja Coelho
dos Santos, 2006). Quanto alinha de Cultura e Comunica~ao, ela data
de meados dos 1980, sendo que a de Convivio Social. Micropolftica e
Afetividade foi implantada na decada de 1990.
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Na direcao de sua forte consolidacao atual, a linha de pesquisa
mais antiga do Programa sofreu mudancas profundas. Primeiro que
tudo, a Arqueologia deixou de ser uma de suas subareas, para alguns
de nos - entre os quais eu me situo -, isto estando a merecer algo
como urn "resgate". Por outro lado, as populacoes afro-brasileiras e
os grupos minoritarios em geral passaram tambem a fazer parte de
seu horizonte, nao mais restrito assim as sociedades Indigenas. Por
fim, como ja apontei antes, 0 sul do Brasil e depois 0 proprio pais
deixaram de constituir 0 limite dos seus interesses de investigacao.
Quanto a este Ultimo ponto, observe-se que hoje os professores e
estudantes do PPGAS realizam investigacoes em varios paises das
Americas, da Europa e da Africa.

A linha de pesquisa de Cultura e Comunicas;ao tambem passou
por grandes modificacoes, partilhando com a primeira - e a Ultima
- a marca de que a antropologia que hoje se faz llQ Brasil nao e mais
somente do Brasil. Entre seus objetos de estudos mais importantes
estao as artes, a estetica, 0 simbolismo e a performance. A linha de
pesquisa mais jovem do PPGAS, a de Convivio Social. Micropolitica e
Afetividade, consolidou-se rapidamente, incluindo investigacoes sobre
as violencias, relacoes de genero, afetividade e sexualidade.

Transcrevo abaixo urn dos paragrafos que escrevi sobre as linhas
de pesquisa do PPGAS, no qual uma vez mais eremarcada com vigor
a continuidade e a lealdade do PPGAS com suas origens:

Conservando uma das marcas mais fortes da Etnologia que nos
fundou, a producao intelectual ligada as linhas de pesquisa em
eptgrafealiaa busca da excelencia academico-cientifica ao cultivodo
valor do compromisso etico-politlco com os povos e grupos objetos
de seus estudos. Na direcao desse cultivo, ela desenvolveu uma
competencia pioneirano complexo campoda intervencao, envolvendo
o intercambio com e a consultoria e assessoria a organizacoes
governamentais e nao-governamentais.

Em 2004 - ana objeto do Dataca,pes ora em consideracao -, a
seguinte distribuicao de projetos pOI linha de pesquisa pode ser le
vantada, 46 sendo 0 mimero total de projetos:
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Linhas de Pesquisa Projetos de Pesquisa

Cultura e Comunicacao (ce) 13

Convivio Social, Micropolitica e Metividade (CS) 15

Etnologia, Etnopolitica e Projetos de Desenvolvimento (E) 18

Sobre isto, apontei 0 seguinte no Coleta:

Esta distribuicao exibe urn interessante equilibrio entre as duas linhas
mais jovens do Programa (CC com 13 em 46; CS, 15/46), apontando,
tambem, uma salienciada mais antiga (E: 18/46). Salienciaesta. porem,
nada desmesurada, 0 que apenas reafirma seu papel de constituidora
do PPGAS. 0 quadro como urn todo revela uma tendencia perene do
Programa - fidelidade as origens com inovacao.

Vejo neste paragrafo mais urn panegirico acontinuidade que os

membros do corpo docente do Programa fazem sempre questao de
registrar, entre 0 PPGAS - com seus adventicios - e suas origens ca

tarinenses, emblematizadas por Silvio Coelho dos Santos. Como isto
parece efetivamente, de maneira continua, constituir nosso coletivol

Tudo se passa como se nos, sem essa ancora, nao tenhamos legitimi
dade para ocupar a posicao que ocupamos.

o ponto que tratei em seguida no Coleta diz respeito aos micleos
de pesquisa e ao Laboratorio de Pesquisa do Programa (LAS). Finalizo,

recordando 0 que falei sobre esses topicos.
Os micleos - 8 consolidados e 2 emergentes em 2004 - sao as ins

tancias do PPGAS de aglutinacao entre alunos e professores em torno

dos projetos'". Neles sao criadas as condicoes de articulacao vertical
- entre professores e estudantes (de graduacao e pos-graduacao) - e

horizontal, entre colegas discentes e docentes, possibilitando a forte
inclusao dos estudantes nos projetos de pesquisa encabecados pelos

professores, marca da producao discente do PPGAS. 0 Laboratorio de
Antropologia e0 espaco por excelencia responsavel pela articulacao

entre os nucleos. promovendo os Dialogos Transversais em Antropolo
gia, que periodicamente congregam alunos e professores dos referidos

micleos (veja Cardoso, 2008).

o sistema de relacoes envolvendo os nucleos e 0 LAS constitui

urn fator importante da organizacao social do Programa, os primeiros
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tendo sentido centrifuge, 0 segundo, centripeto. E de salientar que
essa organizacao social tern constltuido urn dos pontos mais eventu
almente complexos para a compreensao de nosso Programa, por parte
de nao integrantes (mas nao s6) dele - tipicamente colegas ocupando
posicoes na avaliacao da CAPES-, levantando sempre questoes sabre
a articulacao entre 0 todo e as partes entre n6s. Disse "mas nao s6",
pois eu mesmo por varias vezes (veja, por exemplo, meu texto de 2008)
ja classifiquei essa organizacao social como complexa, apontando que
ela teria urna tendencia adispersao, exatamente nos micleos. tentati
vamente compensada pelo Laborat6rio.

As questoes relativas aorganizacao social do Programa - entre
a dispersao e a tentativa de concentracao - e aexterioridade dos ad
venticios - urna exterioridade, como eu disse, que a cada passo busca
tornar-se interioridade - parecem-me constituir suas marcas talvez
mais originais, merecedoras sem duvida de esforcos futuros, mais sis
tematicos, de compreensao, Na direcao desses esforcos, sugiro que os
dois pontos acima estao mutuamente imbricados, 0 primeiro parecen
do ser urna expressao do segundo. Tudo, entao, aqui parece se passar
como se 0 magnifico anfitriao, a hist6ria por ele encarnada - objeto
da adesao dos adventfcios - fosse exatamente 0 lugar de concentracao
do Programa, especie de centro seu, im6vel. Mesmo agora - e talvez
ainda mais, 0 futuro dira - que Silvio es6 saudade.

Notas
I A versao original deste texto foi lida no simposio "20 Anos: Uma Antropologia em

Perspective", coordenado por Sonia W Maluf. 0 simp6sio fez parte da programacao
do coloquio "Programa de Pos-Graduacao em Antropologia Social/UFSC: 20
Anos de Historia", realizado em comemoracao aos 20 anos do PPGAS/UFSC,
em 8-9/09/05 e dedicado a Silvio Coelho dos Santos, seu fundador. 0 coloquio
aconteceu quando eu era coordenador do Programa. A comunicacao foi publicada,
algo modificada, em Antropologia em Primeira Mao, 82 (2005). A presente versao
do texto, cuja oralidade procuro guardar, ebem diferente das anteriores. Todas
tern como lastro uma amizade de mais de 30 anos com Silvio. Agradeco a Miriam
Furtado Hartung pela leitura e sugestoes.

2 Aetnografia da dencia nunca me foi estranha, desde pelo menos meu texto de 1990,
tendo-a como horizonte, atraves de uma etnografia em que tomei a etnomusicologia
e as demais musicologias e suas matrizes nas humanidades e nas ciencias humanas
e sociais como objetos de estudo.

3 Sobre 0 topico, conforme Viveiros de Castro (2002a).
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4 Sobre a etnografia da ciencia, confonne Cardoso de Oliveira (1988) e Peirano
(1991).

5 Recordo que foi Silvio Coelho dos Santos quem, em 1983, me chamou aatencao 0

concurso para professor assistente de antropologia na UFSCatraves do qual ingressei
no hoje Departamento (entao, Area, dentro do Departamento de Ciencias Sociais)
de Antropologia. Antes de transferir-me para Plorianopolis, em 1984, estive aqui a
convite de Silviopor duas vezes: em 1980, para participar do encontro, 0 indioPerante
oDireito, que 0 entao Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Sociais da UFSC,sob
sua direcao, sediou (veja Coelho dos Santos, org. 1980, e meu texto de 1982); e em
1983, para urn segundo encontro (veja Coelho dos Santos e outros, orgs. 1985).

6 Dicionano EletrOnicoHouaiss da Lingua Portuguesa, versao 1.0, dezembro de 2001
(copyright do Instituto Antonio Houaiss). Produzido e distribuido pela Editora
Objetiva Ltda.

7 Muito obrigado a Marnio Teixeira Pinto, entao vice-coordenador do PPGAS,
pela colaboracao inestimavel na elaboracao do referido Datacapes. Sou grato
tambem a SOnia Weidner Maluf, pela ajuda em sua revisao final, e a Karla
Ferreira Knierim, pela digitacao. Bntretanto, como sempre se deve dizer, sou 0

tinico (irjresponsavel por ele.
8 Incluo nestes primeiros adventicios apenas aqueles que ate hoje permanecem

ativos no Programa. Note-se que 0 Prof. Dennis Werner tambem aqui chegou em
1983, estando hoje, porem, aposentado e fora do quadro docente do PPGAS ha
varies anos. Para a hist6ria da antropologia na UFSC, incluindo a do agora PPGAS
- sucessor do Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Sociais -, confonne Coelho
dos Santos (2006). Especialmente sobre 0 periodo de 1989 a 1995, veja Menezes
Bastos e outros (1995).

9 Em 1999, a UFSC, a partir de iniciativa que teve origem, em 1994, na entao Area
de Antropologia do entao Departamento de Ciencias Socials, concedeu 0 titulo de
Professor Emerito ao Prof. Silvio Coelho dos Santos. Recordo que no documento
inicial que sustentou a indicacao em referenda ao Conselho Universitario da UFSC
a alianca mencionada e peca persuasiva absolutamente fundamental.

10 Curiosamente, algo parecido acontecia no PPGAS do Museu Nacional- de forma
alguma urn PPGASregional, mas nacional. pois nao? -, entre 0 final dos 1960 e os
1980 (veja Viveiros de Castro, 2002b).

II Transcrevo 0 poema: "0 poeta municipal/discute com 0 poeta estadual/qual deles e
capaz de bater 0 poeta federal.lEnquanto isso 0 poeta federal/tira ouro do nariz", 0
poema data de 1930 (Induido em Alguma Poesia) e e dedicado a Manuel Bandeira.
Noto que a distincao em consideracao tambem se pronunciava em termos do
binomio centro/periferia, no centro estando, ao que me recordo, os PPGAS do
Museu Nacional, UnB e - quase ao centro, se nao me engano - USP e UNICAMP.
Tudo 0 mais era - sorry! - periferia.

12 No Datacapes, anotei os seguintes objetivos do PPGAS:"1. a formacao de recursos
hurnanos qualificados para 0 exerdcio da pesquisa e do ensino graduado e p6s
graduado em Antropologia; e 2. a producao e a disserninacao de conhecimento
antropol6gico avancado nas grandes areas tematicas da disciplina".

13 Registro que recentemente as referidas linhas mudaram (vejahttp://wWw.pos.ufsc.
br/antropologia/lndex.html) .

14 Os nticleos de pesquisa considerados consolidados em 2004 foram os seguintes:
LEVIS - Laborat6rio (Nticleo) de Estudos das Violencias - Coordenador: Prof.
Theophilos Rifiotis. MUSA - Niicleo de Arte, Cultura e Sociedade na America
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Latina e no Caribe - Coordenador: Prof. Rafael Jose de Menezes Bastos. NAVI 
Nucleo de Antropologia Audiovisual e Estudos da Imagem - Coordenadora: Prof".
Carmen Silvia Moraes Rial. NEPI - Niicleo de Estudos de Populacoes Indigenas
- Coordenador: Prof. Silvio Coelho dos Santos. NESSI - Nucleo de Estudos de
Saberes e Saude Indigena - Coordenadora: Prof". Esther Jean Langdon. NIGS
- Nticleo de Identidades de Genero e Subjetividades - Coordenadora: Prof",
Miriam Pillar Grossi. NUER - Nticleo de Estudos sobre Identidade e Relacoes
Interetnicas - Coordenadora: Prof". Ilka Boaventura Leite. NUR - Nticleo de
Antropologia da Religiao - Coordenadoras: Prof". Maria Amelia Schmidt Dickie
e Prof", Sonia Weidner Maluf. Anoto em seguida os considerados emergentes
(sempre em 2004): A-funda - Niicleo de Pesquisa em Antropologia Fundamental
-Coordenadores: Prof'. Miriam Hartung e Prof. Marnio Teixeira-Pinto. NAUI
Nucleo de Dinamicas Urbanas e Patrimonio Cultural- Coordenadora: Profa. Dra.
Alicia N. Gonzalez de Castells. Alem desses micleos, opera dentro do PPGAS/
UFSC 0 NuTI-PRONEX, como s6cio do micleo homonimo formado no PPGAS
Museu NacionallUFRJ a partir do projeto PRONEX, Transforma!;6es Indigenas:
os regimes de subjetiva,ao amerindios a prova da hist6ria, cujo coordenador
geral e 0 Prof. Eduardo Viveiros de Castro. 0 Prof. Oscar Calavia Saez e 0 seu
coordenador local. 0 NuTI/UFSC atua em conexao com 0 NESSI.
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