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A cerimonia que hoje dedicamos a memoria de Emesto Veiga de Oliveira 
foi inicialmente programada como uma homenagem em vida e na sua presen~a. 
A sua morte alterou o projecto. Ja nao podemos juntar-nos a sua volta para lhe 
trazer o suporte da nossa simpatia e da nossa admira~ao. Nao podemos fazer
-lhe sentir, no eco da nos sa reac~ao a sua obra, as dimensoes da sua fecundidade. 
Nao podemos contar com a sua resposta nem sermos surpreendidos com o que 
ele, decerto, encontraria de novo para nos dizer. 

Agora a homenagem tern outro sentido. Pretendemos recordar aqui a sua 
pessoa e a sua obra como quem invoca urn espfrito ancestral, por reconhecer 
que pertencemos a sua linhagem. Invocamo-lo para de alguma maneira ressus
citar em nos mesmos a atitude que ele pessoalmente tomou perante o mundo e 
a vida, e que representa o espfrito do cia. E. uma forma de celebrarmos juntos 
a vincula~ao a familia a que estamos unidos pelas mesmas preferencias, os 
mesmos valores essenciais, o mesmo desejo profundo, o mesmo territorio. 
Buscamos, entao, criar uma memoria comum acerca daquele que nos serve de 
referencia. Essa memoria nao pretende fazer uma reconstitui~ao como a de uma 
figura de museu de cera. E. a imagem de uma personalidade ideal, transfigurada 
e exemplar, depurada das suas expressoes acidentais e opacas, e que por isso 
mesmo refor~a os vfnculos que nos unem e exprime as razoes que nos movem. 

Praticamos urn acto que se assemelha ao do culto dos antepassados. Tal 
como nele, pretendemos aqui estreitar a nossa solidariedade, proclamando a 
nossa liga~ao aquele que tomamos como modelo. Nao na sua expressao aciden
tal e historica, mas na medida em que ele incarnou urn arquetipo ideal que 
desejarfamo~ perpetuar e tornar vivo. Pouco importa o parentesco da carne e do 
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sangue, as diferen~as de sexo, de idade, de opiniao ou de estrategia que nos 
separam. Ha a solidariedade mais intima e mais funda daqueles que se reconhe
cem nos mesmos modelos e que, para a refor~arem, se reunem e os tornam 
colectivamente conscientes. 

Esta forma de conceber o que aqui fazemos justifica tambem que nao 
sejam os seus colaboradores mais intimos, aqueles que com ele trabalharam 
durante tantos anos, a pronunciarem estas palavras. Estes sentem-se ainda demasiado 
presos ao individuo, e portanto aos aspectos acidentais da sua personalidade, para 
poderem facilmente distinguir nele o transitorio e o essencial. Preferiram a 
palavra de alguem mais distante e que, por isso, se poderia pronunciar sem estar 
demasiado preso pela emo~ao. Mas nao posso deixar de mencionar aqui aqueles 
que sao, na verdade, os seus «parentes» espirituais mais proximos, os senhores 
Benjamim Pereira e Fernando Galhano. 0 seu testemunho e agora ainda mais 
importante, porque so eles nos podem transmitir aquilo que o prolongado contacto 
pessoal com Veiga de Oliveira lhes transmitiu a eles. A sua colabora~ao com 
ele foi tao dedic~da que esta homenagem nao pode deixar de os envolver tam
bern a eles. 

0 que aqui fazemos e, portanto, uma expressao de fe na continuidade da 
vida e nao a cerimonia saudosista, sentimental e va, de recordar urn morto. 
Recolhemos na nossa memoria os tra~os nela marcados pela pessoa e pela obra 
de Ernesto Veiga de Oliveira e que, por isso mesmo, continuam vivos e que
remos que o sejam cada vez mais. 

0 que estamos aqui a fazer tern algo que ver com o processo de cria~ao 
do mito. Como e obvio, utilizo o conceito na sua acep~ao mais nobre, e afas
tando, naturalmente, o sentido depreciativo que o positivismo lhe conferiu, por 
nao ter compreendido a fun~ao construtora do mito e por esquecer o seu sig
nificado simbolico. De facto, o que fazemos aqui, ao evocar o caracter exemplar 
da personalidade de Veiga de Oliveira, pode ser comparado ao processo que 
leva a colocar num tempo mitico a memoria de urn antepassado. A mitifica~ao 
corresponde a construir urn modelo exemplar que nao se confunde com nenhuma 
das suas expressoes historicas, nem mesmo com aquela que lhes serviu de 
inspira~ao. E urn processo simbolico de exprimir tudo aquilo a que damos urn 
sentido profundo e que, por isso, nao pode ser efemero, logo nao pode ser mera 
reprodu~ao do real. E tambem uma forma de conferir a essa expressao, exac
tamente por ser simbolica, uma eficacia emocionalmente comunicativa. Mitificar 
a memoria de alguem, seja ele tao proximo de nos como Ernesto Veiga de 
Oliveira, nao e, pois, tra~ar o seu retrato historico, como que para tentar fazer 
regressar urn passado irremediavelmente perdido, mas selecionar nessa memo
ria aquilo que mais o aproxima do modelo com que todos sonhamos. 
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E o contnirio de idolatrar. Idolatrar e justamente atribuir uma for~a e urn 
valor sagrados ao que e apenas representa~ao material, efemera e redutora daquilo 
que nao se pode encerrar no espa~o e no tempo. Nao prestamos culto a urn deus 
nem sequer a urn heroi. Apenas reconhecemos no nosso homenageado a cente
lha divina que queremos trazer tambem em nos, e veneramos nele o antepassado 
de uma familia a que gostamos de pertencer. Creio ser esta a maneira mais fiel 
de manter vivo o espirito que incarnou em Ernesto Veiga de Oliveira. 

Realizamos, pois, urn acto que estava ja preparado para se fazer na pre
sen~a de Veiga de Oliveira, mas que agora, na sua ausencia, muda de sentido. 
Pediram-me urn testemunho que efectivamente escrevi para ser lido diante dele. 
Sem o saber, porem, escrevi-o, ja depois de ele morrer c dei-lhe urn caracter 
evocativo que me parece adequado para a cerimonia de hoje. Apesar deter sido 
publicado, e de saber que alguns dos presentes o conhecem, nao hesito em o 
tornar agora o ponto de partida para a minha contribui~ao nesta cerimonia, 
porque representa a evoca~ao daquilo que ha pouco tentava exprimir acerca da 
memoria dos antepassados. De facto, foi escrito com muito empenhamento pessoal 
e para ser transmitido oralmente. Tirando-o da cristaliza~ao escrita, a leitura 
viva dar-lhe-a outra ressonancia e imprimir-lhe-a uma outra capacidade de 
comunica~ao. Na perspectiva em que me coloquei nao podia fazer urn disc·urso 
academico e formal, mas urn a verdadeira evoca(;ao, na acep~ao etimologica do 
termo. 

Creio que falei apenas uma vez com Ernesto Veiga de Oliveira. Mas nao 
poderei mais esquecer o contraste entre a intensidade serena e bondosa do seu 
olhar e a fragilidade do seu corpo. Como se o corpo se rcduzisse a sua fun~ao 
acidental de involucro de urn espirito, de sede de uma energia segura e concentrada 
que nao necessitava de grandes meios para se desenvolver calma e intensamente. 
Nao posso esquecer o seu porte tranquilo e discreto, de quem nao precisava de 
agredir ninguem, nem de pedir licen~a fosse a quem fosse para fazer o que tinha 
de fazer. Que tambem nao se preocupava em demonstrar nada nem em impor 
coisa alguma, mas que se contentava com ser, naturalmente, o que era. 

Quanto a sua pessoa, a minha memoria regista apenas esta impressao, ao 
mesmo tempo intensa e sumaria. Ficou-me a pena de nao poder responder com 
mais pormenores a curiosidade que sempre excita alguem que consigo transporta 
urn certo misterio e cujo comportamento contrasta com a das personalidades 
que a televisao ou os jornais apresentam como vedetas. Nao havia nele nada de 
arrogante nem de ostentatorio, nenhuma necessidade de desempenhar urn papel 
ou de suscitar a admira~ao. Nao ·precisou nunca de ser urn homem publico. 

Donde lhe vinha, entao, a sua calma energia? Qual o segredo da sua 
persistencia, da sua capacidade de trabalho, do seu encanto, do seu percurso 
rectilfneo e fecundo? Que fazia «correr>> este homem? De facto, a sua vida esta 
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cheia de surpresas. Suscita inumeras interroga9oes. Porque e que, sendo urn 
citadino, urn portuense, sentia tao grande fascfnio pelo campo? Sendo de ori
gem burguesa, s6 pensava em estudar as actividades, costumes e cren9as das 
classes populares? Tendo-se formado em Direito e depois em Hist6ria, s6 pra
ticou a Etnologia, a Antropologia e a Museologia? Porque e que, podendo ser 
urn universita.rio, nada fez, suponho, para entrar na carreira academica e prefe
riu o prazer de calcorrear ape os mais reconditos lugares de Portugal? Porque 
e que, ao contnirio da maioria dos intelectuais portugueses, nao se comportava 
como urn individualista, mas revelou tao grande espirito de equipa e de sentido 
de grupo nas suas investiga96es? Onde foi buscar a paixao de coleccionar objectos 
que os pr6prios possuidores desprezavam, para com eles formar urn adminivel 
museu? Porque razao, sendo ele tao sensivel aos aspectos esteticos, nao se 
interessou propriamente pelos chamados objectos de arte, mas persistia em restituir 
aos vestigios materiais do artesanato a vida humana que eles prolongam? Como 
e que na nossa epoca de competitividade e de culto do sucesso, se importava 
tao pouco consigo mesmo e procurava compreender o homem comum, os seus 
caracteres universais, as expressoes colectivas, o produto an6nimo do trabalho? 
Porque razao, tendo sido, durante quase toda a vida, funciomirio publico de urn 
Estado tradicionalista e totalitario, ficou tao imune a ideologia do regime? 0 
que 0 levou a nao se interessar por demonstrar que Portugal era «Urn todo unico 
e indivis~vel a constituir a Na9ao Portuguesa independentemente da localiza9ao 
geografica dos seus territorios», como lhe exigia o seu superior hierarquico em 
1973, e persistia em mostrar as diferen9as que opunham entre si as expressoes 
regionais da cultura popular? Que permitiu a este homem atravessar incolume 
30 anos de propaganda politica e, utilizando, ate, os meios do proprio regime, 
e realizar uma obra tao contraria as orienta96es ideologicas entao vigentes? 

Tudo sa.o, portanto, interroga96es e surpresas quando olhamos com alguma 
aten9ao para a pessoa eo destino de Ernesto Veiga de Oliveira. E verdade que 
assim acontece quase sempre com quem se destaca do comportamento e dos 
valores habituais da maioria dos homens. Neste, porem, o contraste e demasiado 
grande para deixar de ser especialmente significativo. 0 fascfnio que nos suscita 
a pessoa come9a justamente aqui. Prolonga-se para alem da sua morte e leva
-nos hoje a evocar a sua memoria nao tanto para manter viva a lembran9a, mas 
para incorporarmos alguma coisa do seu espirito eo fazer nosso, como membros 
da sua mesma familia. 

Se agora nos desprendemos urn pouco do homem e dirigimos o olhar para 
a obra de que foi autor, tudo parece tornar-se mais logico, racional e rectilineo. 
Depressa desaparecem as perplexidades de urn percurso invulgar. Nao por ser 
uma obra comum, mas porque nao traz muitas surpresas, a nao ser as que 
resultam do nosso desconhecimento do objecto que ele dominava. Ou seja, a 
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obra surge como urn conjunto com grande unidade e coerencia, como urn todo 
formado por elementos que se distribuem regular e continuamente ao Iongo de 
uma linha simples e clara de pensamento e de pesquisa. Clareza e simplicidade 
que nao se traduzem, porem, em resultados 6bvios, primarios ou insignificantes. 
Pelo contrario, a coerencia e a unidade das questoes pastas aliam-se a complexidade 
e ao rigor da analise dos materiais e a multiplicidade das abordagens. 

A preocupa~ao dominante e, de facto, a identifica~ao das fun~oes, da 
tipologia e do significado cultural dos testemunhos concretos da civiliza~ao 
material portuguesa: os espigueiros, os instrumeiltos de debulha, os sistemas de 
moagem, os jugos e carros de bois, as rocas, as enxadas; mas o proprio estudo 
deste campo objectivo e coerente suscita incursoes noutros dominios menos 
ligados a produ~ao e a subsistencia populares, COffiO acontece COffi OS instrumentOS 
musicais, os jogos, as festas, a literatura oral. Nao exclui tambem reflexoes 
te6ricas e metodol6gicas que enquad1am, justificam e coordenam as investiga~oes 
sobre os objectos da civiliza~ao material, sobre a apresenta~ao museografica e 
sobre o seu significado como expressao de cultura, apesar do processo empirico, 
enumerativo, descritivo e taxon6mico que sempre preferiu. 

De facto sempre abordou de maneira sistematica todos os temas que pesquisou 
e sempre pretendeu proceder a levantamentos globais. Quer estudasse a arquitectura 
popular, quer o mobiliario, quer se interessasse pela tecnologia tradicional ou 
pelos instrumentos musicais, quer investigasse a vindicta popular, as festividades 
ciclicas, as romarias ou os jogos, o seu metoda de pesquisa foi sempre ao 
mesmo tempo enumerativo, comparativo e, tanto quanto possivel, totalizante. A 
sua problematica sempre tende atingir a compreensao do conjunto e nao apenas 
uma parte dos dados, arbitrariamente escolhida. As suas observa~oes destina
vam-se a definir tipologias, a classificar em con juntos, a ordenar todos os materiais, 
a fixar semelhan~as e diferen~as, paralelismos e variantes, recorrencias e 
descontinuidades. Nao lhe bastaram nunca observa~oes impressionistas; sempre 
preferiu a investiga~ao sistematica. Mais ainda, ao cartografar os testemunhos 
das tipologias observadas, distribuia-os imediatamente em fun~ao de coordenadas 
espaciais. Por intermedio desta localiza~ao no espa~o estava obviamente a atri
buir-lhes uma rela~ao com as comunidades humanas produtoras de tecnologias 
especificas ou de cren~as e costumes peculiares, quer dizer, a interpreta-los 
como expressao de uma estrutura cultural que obviamente teni tambem expressoes 
de outra ord.em, sejam elas sociol6gicas, religiosas, artisticas ou politicas. 

Para ele, portanto, a observa~ao descritiva nao e urn objectivo em si mes
ma. Tende, de imediato, para a sua interpreta~ao. Mesmo quando a prudencia 
o leva a suspende-la, apresenta desde logo os seus fundamentos objectivos, 
possibilitando assim a investigadores futuros uma tarefa que nunca esta com
pleta nem pode jamais ser definitiva. 
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Esta forma de trabalhar tern sido pouco comum em Portugal. Nem a per
sistencia do projecto, nem o espirito de sistema, nem a no9ao do conjunto, nem 
a racionalidade da pesquisa, nem os levantamentos completos, nem a tarefa 
ambiciosa levada ate ao fim, nem a capacidade para o trabalho em equipa se 
encontram facilmente entre nos. Muito menos a aplica9ao destes metodos e 
principios a urn objecto tao fluido, tao dificil de definir e de encarar cientifi
camente como a cultura popular do homem portugues. Ora as contribui9oes de 
Ernesto Veiga de Oliveira, ao reunirem sistematicamente aquilo que se podem 
considerar os elementos objectivos da cultura popular, constituem o passo fun
damental para formar aquilo a que gostaria de chamar o «arquivo da identifica9ao 
nacional». Arquivo que se pretende completo, sistematico, e com variedade 
suficiente para reunir os elementos necessaries a identifica9ao da nossa nacio
nalidade. 

As contribui9oes de Veiga de Oliveira p;;rra este objectivo ·sao de facto 
importantes por varias razoes. Em primeiro Iugar o caracter concreto e sistematico 
da recolha evita os metodos baseados em dados e interpreta9oes subjectivos e 
o uso de indicadores de significa9ao duvidosa ou enganadora. Em segundo 
lugar, pressupoe sempre a cultura na sua globalidade e nao reduzida aos seus 
produtos literarios, artisticos ou eruditos, ou as contribui9oes de uma minoria, 
mesmo que ela, apresentando-se como superior, pretenda impor as suas inter
preta9oes como as unicas dotadas de efectiva validade. Em terceiro Iugar, porque 
nao parte da abstra9ao mitica de uma historia nacional concebida a partir dos 
feitos dos reis ou da epopeia lusiada; evita assim o logro de comparar o mito 
com a realidade, e a inevitavel tendencia para depreciar a realidade, ou seja 
para considerar a epoca moderna portuguesa como uma dramatica sucessao de 
decadencias. 

Alem disso, longe de tentar partir de preconceitos ideologicos, como aquele 
que movia o citado crftico nacionalista, que so podia conceber a na9ao portu
guesa como urn todo unico e indivisivel, independentemente da localiza9ao 
geografica dos seus territories, procede a uma recolha uniforme dos testemu
nhos em todo o pais. Por isso, nao pode deixar de reconhecer o espa9o nacional 
como urn mosaico de conjuntos culturais diferenciados que ao longo da sua 
historia se habituaram a viver em comum, a usar a mesma linguae a referirem
-se a urn unico polo politico, mas que nunca esqueceram os seus costumes e os 
foram constantemente adaptando as varia9oes civilizacionais que as novas mo
das e as novas tecnicas lhes imprimiram atraves dos tempos. Tambem nisto 
Ernesto Veiga de Oliveira viu o pais como urn todo, sem privilegiar o norte 
nem o sui, o centro ou a periferia, o pais que reproduzia os modelos propostos 
pelos centros politicos ou intelectuais ou o pais que nao se conformou nunca 
com eles. Tambem nisto esta implicita a proposta de identificar Portugal nao so 
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a partir de urn genero de dados, mas tendo-os todos em conta. 
Finalmente, queria salientar na obra de Veiga de Oliveira o seu interesse 

nao s6 pelo povo portugues, mas tambem pelos de continentes nao europeus. 
Dai as suas incursoes no campo da arte africana e dos costumes amaz6nicos. 
Dai o cuidado exemplar com que reuniu, preservou e apresentou no Museu de 
Etnologia os testemunhos destas duas culturas, e que o tornam urn Iugar ex
tremamente fascinante para os seus visitantes. Este interesse mostra, porem, 
que, ao buscar com tanta persistencia e com tanto afecto os testemunhos da 
cultura popular portuguesa, nao esquecia nunca que eles sao, afinal, a expressao 
do Homem universal. A arte africana e a cultura amaz6nica ajudam a compreender 
a cultura popular portuguesa e esta a interpretar aquelas. De facto, Veiga de 
Oliveira compreendeu que ao buscar o que ha de mais profundo e de comum 
no homem portugues nao podia deixar de se aproximar do homem universal e 
de encontrar nas suas expre.ssoes os caracteres essenciais que nele aparecem 
tambem. A sua comparar;ao com outras civilizar;oes ajuda a compreender a 
funr;ao e 0 sentido daquilo que tambem no homem portugues e fundamental , 
que esta para alem do tempo e das suas expressoes transit6rias ou das suas 
diferenr;as geograficas. 

Creio que esta atitude intelectual e humana de Ernesto Veiga de Oliveira 
e extremamente salutar. Ajuda a interpretar a nossa cultura como urn todo e na 
sua expressao mais completa, sem descriminar;ao de nenhum dos seus elementos. 
Ajuda aver o que na nossa hist6ria hade mais permanente e de mais profundo, 
isto e aquilo que vai ficando atraves de todas as mutar;oes e vicissitudes, atra
ves, mesmo, de todas as rupturas. Ajuda a reconhecer a identidade nacional 
atraves da sua lenta formar;ao e das suas sucessivas hip6stases. Por isso mesmo, 
ajuda a encarar o futuro deste pais sem dramatismos nem angustias. Com a 
mesma serena e persistente tranquilidade com que ele viveu a sua vida, fez o 
seu trabalho, privou com os seus amigos e amou os homens e mulheres deste 
pais que foi o seu e e o nosso. 


