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Pazendo uso de urn c6digo cristae amplamente compartilhado
mundo afora, confesso que nao constitui tarefa facil escrever, em

tao pouco espaco, uma resenha que contemple satisfatoriamente a
presente obra organizada por Paula Montero. Deus na Aldeia agrega
densidade tanto em termos da complexidade te6rico-metodol6gica
proposta quanto pela variedade de campos e abordagens oferecidos
pelos textos hist6ricos e etnograficos reunidos. Porem, estes se mos
tram minimamente agregados em torno do objetivo comum em se
construir urn novo paradigma antropol6gico acerca da natureza dos
processos sociais decorrentes da alteridade. Mais especificamente, 0

conjunto da obra propoe urn novo olhar sobre como questoes e pro
cessos atre1ados a alteridade devem ser compreendidos e analisados
pela antropologia a partir de urn campo social privilegiado: 0 da a\ao
e interacao de mlsslonarios cristaos e membros de sociedades Indige
nas no continente americano, tanto no passado quanto no presente
extremamente marcado pela interculturalidade e globalizacao. ,

Os capitulos do livre, resultado da colaboracao de onze autores,
discorrem sobre cinco grandes feixes ou problematicas: os inerentes as
relacoes entre antropologia e hist6ria e as especificidadesde seus respec
tivoscampos metodol6gicos;os das definicoese conceitualizacoesacerca
da cultura e religiao: os da traducao no processo da mediacao cultural;
os da nocao de rede ao analisar relacoes sociais e simb6licas; e os da in
terculturalidade e a producao de sentido (Montero, 2006, p. 11-12).
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Tanto na "Introducao" quanto no Capitulo I, "indios e Missio
narios no Brasil: para uma teoria da Mediacao Cultural", Montero
chama a atencao para 0 fato de que as respostas e desdobramentos
sociaisinerentes aalteridade devem ser (re)vistosaluz da centralidade
do papel da cultura - complexa criacao humana - ek»x elementos a
ela atrelados e agregados em torno do termo religiao. Sendo assim, 0

cristianismo (e seus protagonistas) - obra da cultura par excellence, am
plamente difundido e incorporado pOIestar atrelado auniversalizacao
do capitalismo ocidental e, dada a sua natureza intrinseca portadora
de rmiltipla vocalidade, envolvendo dimensoes fisicas e metaffsicas 
toma-se instrumento privilegiado para observarmos as configuracoes
das relacoes interculturais travadas entre padroes culturais hegemo
nicos e perifericos, entre 0 global e 0 local, entre contextos hist6ricos
abrangentes e especificos, Os frutos destas relacoes nada mais sao do
que resultados de processos sociais decorrentes da pr6pria producao
da alteridade, das mudancas ou sedimentacoes culturais, ou mesmo,
sobre a canibalizacdo do outro nos-e-pelos contextos e atores locais.

Como ja observara (Wiik, 2004), um exemplo etnografico con
creto da construcao da alteridade na interculturalidade atual, a luz
do destacado papel mister exercido pelo Cristianismo nas fronteiras
Indigenas, pode ser observado entre os indios Xokleng (je) de Santa
Catarina. Bvangelicospentecostais desde meados dos anos 50, os Xok
leng justapoem sua identidade religiosa de indio crente aoutra categoria
emica, parte de sua identidade etnica, a de indio puro. Ou seja, os Xok
leng, ao interagirem com os missionaries pentecostais, iniciaram um
processo politico e sociocultural de identificacao do outro; porem, este
outro, ao mesmo tempo em que comeca a fazer parte de sua percepcao
acerca da diferenca, tambem se tornou parte constitutiva dos discur
sos identitarios particularizadores dos integrantes dessa sociedade.
Trata-se de um exemplo classico de como a alteridade desencadeia
processos dialeticos de rupturas e continuidades; ou mesmo, como
tern argumentado Sahlins, de como os modelos nativos acabam por
traduzir e filtrar elementos ex6genos, transformando-os - ou pelo
menos se fazendo passar por - end6genos e/ou aut6ctones. Em jogo
estao as analises antropo16gicas acerca da dialetica que paira sobre a
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deliberada intencao de pasteurizacao protagonizada pela globalizacao
e as inesperadas e imprevisfveis respostas locais que podem e tern
desencadeado processos de reetnizacdo e etnogmesis de grupos amerin
dios. A analise deste complexo processo socio-historico e simbolico e
designada por Montero de Media~ao Cultural.

Como pano de fundo da discus sao apresentada por Deus na AI

deia - e que justifica urn sofisticado conjunto de discussoes, revis6es
bibliograficas, releituras acerca de teorias e metodologias sobre 0

Contato e novas proposicoes teorico-metodologicas - repousa 0 grande
empreendimento antropologico modemo em responder satisfatoria
mente os porques, os rnodos. as motivacoes assim como os processos
atrelados a mudanca cultural. Superadas as a-historicas totalidades
culturais malinowskianas, 0 tema da mudanca cultural - atrelada a
intensificacao da preocupacao com 0 tema da alteridade decorrente
do expansionismo do ethos ocidental de forma sistematica a partir
do pos II Guerra Mundial-, confunde-se com a propria historia do
desenvolvimento de consideravel parte da producao de conhecimento
antropologico contemporaneo,

Nao cabe aqui discorrer em detalhes ou analisar sistematica e
criticamente a proposta teorico-metodologica da organizadora da obra,
posta aprova frente a boa parte dos estudos etnograficos e historicos
que a comp6em. Contudo, cabe ressaltar que a despeito de sua enver
gadura - por se tratar de urn conjunto muito rico de contribuicoes cuja
maior parte dos autores forma urn grupo de pesquisa coordenado por
Montero ha mais de uma decada, assim como pelo fato de que todas
contemplem 0 papel mediador exercido pelos agentes e contiguos
do fenomeno cristae frente ao universo indigena e a producao da
alteridade - observa-se urn consideravelgse entre a proposta teorico
metodologica avancada pela organizadora e os artigos que se seguem
ao longo do livro. Como a propria Montero chama subliminarmente
a atencao, a analise (das praticas mlssionarias) nos termos propostos
representa urn desafio na elaboracao de "um lugar teorico para uma
antropologia das mediacoes culturais" (Montero, 2006, p. 58). Para
fraseando 0 saudoso Cardoso de Oliveira, incorporar ao olhar, ao ouvir
e ao escrever antropologicos uma nova perspectiva teorica nao se da
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automaticamente; ou mesmo, fazendo uso das palavras de Montero, 0

"compartilhamento de [novos] c6digos" (p. 27) - fruto do pr6prio pro
cesso da Mediacao Cultural- deflagra dinamicas atreladas aalteridade
dentro da pr6pria hist6ria da producao e reproducao da antropologia
como produtora de urn conhecimento especifico, dando a estas urn
vies claramente politico, onde se observa claramente relacoes de poder
mediando os atores/mediadores e campos envolvidos. Essas relacoes
de poder sobre novos c6digos a serem compartilhados, seja no centro
ou na periferia, se dao nas mais diversas esferas onde se disputam a
legitimidade da producao academica, atraves das negacoes, superacoes
e apropriacoes de simbolos, vis6es de mundo, da orat6ria, estilos e
textualizacoes acerca das culturas e dinamicas sociais observadas.

Aolange destas decadas, 0 campo politico da producao do conheci
mento antropol6gicoe sua busca por legitimidade tern se deparado com 0

que George StockingJr. chama de Theoretical Constraints, ou seja, tern sido
cerceado pOI Iimitacoes teoricas que balizam seu campo de analise ao
lange do tempo e propostas te6ricas de cada tempo (a exemplo: difusio
nismo, aculturacao etc.); proposicoes te6ricas estas vistas na atualidade
como superadas, ou pelo menos facilmente criticadas, diferentemente
da forma com que foram apreciadas quando formuladas. Sendo assim,
nos cabe impor sobre proposicoes te6ricas hegemonicas avancadas na
antropologia urn carater transit6rio e contextual. Em outras palavras,
devemos encara-las como dinamicas ou ate mesmo ciclicas. AMedia~ao
Cultural deve ser analisada aluz desta observancia: como constituinte
da reinvencao da Antropologia ao lange do tempo.

Recordo-me da primeira vez em que tive contato, de fato, com 0

conceito de mediacdo cultural, ha uns dez anos, em urna disciplina so
bre Antropologia da Saiide ministrada pela professora Jean Comaroff
durante meu doutoramento em Antropologia Social na Universidade
de Chicago. Se esse conceito mostrava-se extremamente revelador
acerca dos processos sociais nativos atrelados aconversao dos Tshidi
ao cristianismo evangelico e a sua "apropriacao" que, em ultima ins
tancia, mediou a libertacao desta sociedade do regime de apartheid
do sul da Africa, tal conceito, reverenciado nos circuitos academicos
voltados para os estudos pos-coloniais, nao encontrava ressonancia
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no campo da etnologia indigena amerindia no Haskell Hall - entao
fortemente influenciado pelo Estruturalismo, seja ele levistraussiano
ou nao. Sendo assim, a epoca e qui\a ainda hoje, nao era aceitavel
aplicar 0 conceito de Mediacao Cultural para dar conta da forte pre
senca do cristianismo pentecostal e/ou evangelico entre as sociedades
indigenas amerindias. Mesmo que ja nao mais vistos como meros
objetos do colonialismo cristae, os processos socioculturais indigenas
de apropriacao de elementos advindos do contato nao diziam respeito
a conversao religiosa, sua apropriacao e antropomizacao, mas estavam
restritos as etnografias sobre parentesco, cosmologias do contato e
medicina. Simplesmente nao havia mediacaoi

Enquanto 0 Centro resistia, vindas consecutivas ao Brasil para
pesquisa de campo, participacao nas Reunioes Brasileiras de Antropo
logia, somados a leitura atenta de obras e artigos academicos dedicados
a estudos etnograficos sobre processos socioculturais decorrentes e
atrelados a presenca crista contemporanea nas sociedades indigenas,
corroboravam com 0 que vinha observando no campo religioso (e/
ou cultural) entre os Indios Xokleng. Portanto, na antropologia da
academia, a Mediacao Cultural, como produtora de c6digos compar
tilhados (Montero, 2006, p. 54) abria espaco e ganhava legitimidade
no cenario antropol6gico e da etnologia brasileira. A despeito de suas
particularidades analiticas e de campos de investigacao, as coletaneas
organizadas por Robin Wright (Transformandoos Deuses, volumes I e II)
devem ser consideradas obras pioneiras; representam marco importan
te neste processo de tornar visivel uma nova abordagem antropol6gica
sobre urn universo empfrico latente. Ea esse universo que a coletanea
organizada por Montero soma-se.

Por fim, cabe ressaltar que a Mediacao Cultural, tida como pro
posicao te6rica e metodol6gica que ganha corpo nas relacoes inter
culturais atreladas ao campo da alteridade religiosa, nao se finda na
analise antropol6gica strictu sensu da a\ao das sociedades humanas
mas, principalmente, na imbricacao da analise da cultura - tida como
produto humano, pelo menos como temos entendido a humanidade
a partir da perspectiva secularizada no ocidente modemo - associada
as analises politicas e sociol6gicas. Sobre a Mediacao Cultural e dian-
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te das conexoes interculturais que a possibilita, a escolha de alguns
c6digos que serao compartilhados em detrimento de outros, paira, em
ultima instancia, uma dimensao altamente politizada, onde a eficacia
da "evangelizacao" sobre os nativos nao esta na simples sobreposicao
de urn modelo cultural hegemonico sobre 0 outro periferico, nem
deve ser vista como resultado de disputas meramente simb6licas
mas, principalmente, como urn processo de negociacao de elementos
materiais e simb6licos que envolve agentes hist6ricos concretes, pro
vidos de intencionalidades muitas vezes adversas, munidos de pode
res e instrumentos materiais e imateriais assimetricos e sob a egide
de contextos hist6ricos especificos, e onde ainda encontram-se nas
chamadas "totalidades" socioculturais - como comumente tratamos
"oddentais cristaos" versus amerindios animistas - subgrupos providos
de vtsoes de mundo e interesses pr6prios e dispares, e que, portanto,
agem segundo motivacoes contrarias amaioria dos membros de sua
sociedade, disputando espacos que legitimarao poderes e acoes pr6prias
dentro das totalidades. Tais elementos povoam e caracterizam tanto
os processos de Mediacao Cultural deflagrados a partir da interacao
entre missionaries e nativos providos de elementos culturais, prindpios
ideol6gicos,ideais societarios pr6prios (e muitas vezes avessos), quanto
a luta politico-ideol6gica pela legitimidade sobre as formas autenticas
e verazes acerca do conhecimento academico. Cabe a n6s, sujeitos e
objetos desses processos, retrata-los etnografica e historicamente,
mantendo-nos minimamente fieis aos principios conceituais edifican
tes do campo antropol6gico, tais como: 0 relativismo, a observancia
critica de posicoes etnocentricas, os processos locais de objetificacao
e representacoes sociais acerca da cultura, assim como urn mfnimo
distanciamento objetal. Se tal tarefa junto ao campo amerindlo mostra
se em seus primeiros passos e distante da averiguacao empirica cabal
dada a sua complexidade e "novidade" - principalmente no que tange
a dificuldade em identificarmos os c6digos compartilhados nas "zonas
de interculturalidade" (Montero, 2006, p. 59) -, imaginem quando
diante da Mediac;ao Cultural no campo da producao academica que
necessita projetar novos c6digos a serem compartilhados, onde, diante
do Centro, quase todos nos. antropologos perifericos - mesmo que nao
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anuentes com esta categoria emica-Identltarta ou tampouco "religio
sa", posto que se mostra muito mais etica-atribufda - somos os seus
Indios! Torcamos para que 0 deslocamento do epicentro do poder se de
tambem no campo da producao e legitimidade academicas, como temos
observado no campo amerfndio, Deus naAldeia mostra-se como mais urn
inovador porta-voz acerca desse deslocamento, ha muito necessario.
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