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PREAMBULO 

Muito do que vou dizer neste preambulo inspira-se na minha expenencia como 
arque6logo, mas creio que tern condic;oes de generalizac;ao a diversas outras areas. 

Em regra, a soluc;ao para muitos dos complexos problemas actuais que as sociedades 
enfrentam nao encontra a sua raiz numa entidade ou instituic;ao especffica, mas numa rede 
de parcerias que deve ser tecida para vir a dar os seus frutos num prazo tao proximo quanto 
possfvel. Essas parcerias podem obviamente estabelecer-se entre entidades de cariz e escala 
muito diversos. 0 que nao significa que o Estado nao tenha urn papel condutor, ou se possa 
demitir das suas responsabilidades - pelo contrario, a desconcentrac;ao tern sempre de ser 
acompanhada de nfveis mais sofisticados de coordenac;ao, que deixem todos fazer, mas 
segundo orientac;oes consensualizadas e minimamente padronizadas. 

Servic;os como os de arqueologia- com o inventario (de bens m6veis e im6veis) a 
cabec;a- para se estenderem a todo o territ6rio, para actuarem em tempo util, para envol
verem as ( e fazerem crescer a consciencia patrimonial nas) populac;oes, is to e, para serem 
de facto eficazes, s6 podem trabalhar em rede. Qual rede? Uma que seja estabelecida, 
primeiro, entre elementos desconcentrados da administrac;ao central (pertencentes a varios 
ministerios), autarquias, e, depois, com universidades, outras instituic;oes de ensino, orga
nismos da mais diversa fndole, incluindo empresas, e, finalmente, com associac;oes. 

Por exemplo, uma universidade abre urn curso de mestrado ou de doutoram~nto. 
Deve o estudante apenas ser conduzido pelas suas intuic;oes ou gostos na escolha dos 
temas? Nao devera tambem, realisticamente, ponderar os meios materiais que vai ter de 
obter para poder estudar, investigar, e chegar a urn born resultado? E, para alem disso, vir 
a ser util ao pafs com a dissertac;ao produzida, e o grau que vai obter? 

Ele deveria assim poder ser o benefeciario, por concurso, de urn sistema de parcerias 
previamente estabelecido. A sua dissertac;ao seria materialmente viabilizada por meio de 
bolsa (nao e possfvel estudantes de p6s-graduac;ao realizarem trabalhos de qualidade con
tinuando com as suas responsabilidades profissionais normais), ou/e por financiamentos 
derivados de uma conjugac;ao de organismos, viabilizando-se entao, como contrapartida, a 
prossecuc;ao de urn projecto regional ou nacional, que poderia ser nuclear ou marginal em 
relac;ao a dita tese, mas que de qualquer modo esta cumpriria (no todo ou em parte). De 
dissertac;ao em dissertac;ao, urn servic;o publico como o do inventario iria sendo enrique
cido, sem dispendios adicionais, e realizado pelas pessoas mais capazes para o efeito. 

0 inventario arqueol6gico de urn pafs - para continuar com o mesmo exemplo -
exige pessoas com bastante experiencia e nao simples tecnicos. Por "bastante experiencia" 
entendo pessoas, no mfnimo, com mestrado, embora o doutoramento seja cada vez mais 
desejavel. Mas, para que mestrados e doutoramentos, com as suas propinas elevadas (por 
vezes, desproporcionadas em relac;ao as condic;oes que se podem dar aos alunos) sejam 
viaveis a pessoas de condic;ao social media (para que se nao caia em novos elitismos), eles 
tern de ser preparados na 16gica de rede, na 16gica das parcerias e das conjugac;oes de 
interesses muito diversos, para obter determinados fins. 
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Ali<:is, a parceria entre Estado, autarquias, universidades, etc., permitiria no caso da 
arqueologia canalizar para certas areas prioritarias (definidas transversalmente, e muito a 
montante do infcio de obras publicas, etc.) uma boa parte do "know how" nacional, que 
e ainda muito pequeno, concentrando projectos de pesquisa, em vez de os multiplicar (tipo 
"cada arque6logo, urn projecto", quando nao pior), dispersando pelo territ6rio, sem criteria 
de conjunto, o or~amento escasso com que a nossa arqueologia trabalha (s6 temporaria
mente atenuado - disse atenuado - pelos apoios comunitarios). 

Se existisse urn funcionamento do pafs conduzido por 16gicas de rede, muitos 
cidadaos e entidades se encontrariam comprometidos nos processos, perdendo o sentido 
determinados "bodes expiat6rios" recorrentes, como o do Estado, sempre acusado (sob 
a forma do governo em fun~oes, quando nao "em estado de gra~a") de todos os nossos 
seculares males. Este imediatismo, esta falta de perspectiva hist6rica sao tambem enco
rajados pelos meios de comunicac;ao, que hoje sao produtos comerciais, fabricando re
alidade, a maior parte das vezes sem que o "consumidor" possa ajuizar da qualidade do 
que se lhe propoe. 

Os meios de comunicac;ao podem ser extremamente nocivos, pois tern a tendencia a 
dar relevo ao que acontece menos bern, ou ate mal, de acordo com orienta~oes e interesses 
faceis de compreender, mas que servem de cortina ao pafs real, cujo funcionamento normal 
o~ultam, silenciando tudo quanta sao iniciativas de pequenos organismos, que no entanto 
podem fazer a diferen~a na qualidade de vida, por exemplo a escala local. E bern conhecida 
(1. Ramonet) a moderna forma de substituic;ao da censura das antigas sociedades autorita
rias, que procediam por exclusao (impedir certas notfcias): agora, procede-se pelo excesso, 
nao se dando aos receptores a capacidade crftica para escolher, ou sugerindo-lhes a "esco
lha" pelo modo mais facil, atraves do que e mais acessfvel, e lhes entra pela casa dentro. 
As pessoas sentem-se a fazer "escolhas" entre varios telejornais, sem perceberem o carac
ter requintadamente preparado de tais produtos (no seu alinhamento, nas imagens que 
subliminarmente organizam, etc.) quais "hamburgers" informativos com que diariamente 
preenchem a sua sede de informa~ao sem perceberem a baixa qualidade da experiencia que 
lhes e assim fornecida. A maior parte dessas pessoas estara ja a dormir quando debates, 
programas internacionais, outro tipo de produtos sera emitido especificamente para uma 
minoria. Mas, como e 6bvio, quem queira manter-se informado tern de ler alguma imprensa 
portuguesa e estrange ira ... ora, pel a minha propria experiencia sei que nem mesmo muitos 
estudantes universitarios, em regra, leem os jornais. 

Por outro lado, talvez urn dos aspectos persistentes do nosso pafs que haveria que 
superar fosse a excessiva vontade que tern os decisores publicos - em todas as instancias 
- de "mostrar obra", personalizando (quando nao partidarizando) em excesso as orienta
~oes dadas, as op~oes feitas. Ora, quem esta a frente de urn sector da administrac;ao esta 
ali sobretudo como urn eleito para cumprir uma serie de tarefas que decorrem de grandes 
orientac;oes previamente sufragadas pela popula~ao. A administra~ao corrente deveria ser, 
tanto quanta possfvel, e ate onde desejavel, independente da governac;ao, que, com as suas 
op<;oes polfticas, naturalmente orientaria a maquina ao seu dispor nesta ou naquela direc
<;ao. Compete por sua vez aos cidadaos atentos e minimamente informados (o que ideal
mente significaria graus de escolaridade superiores aos actuais, outras formas de gosto/ 
/curiosidade - hoje embotadas pelo consumo maci<;o de telenovelas e de futebol - e dispor 
de outras fontes de informa<;ao que nao apenas os referidos telejornais ou as revistas de 
"faits divers") premiar, ou nao, as orienta<;5es impressas a maquina administrativa, consi
derando se elas estao a ser pastas ao servi<;o do bern comum, ou se beneficiam em parti-



Preambulo 9 

cular classes sociais ja privilegiadas, grupos de interesses bern identificados ou difusos (os 
quais existem em todas as democracias), etc. 

Na maior parte dos casos, do ponto de vista dos cidadaos, o que lhes importa e uma 
administra<;ao que funcione, segundo regras que tenham uma certa estabilidade, como urn 
servi<;o, na medida do possfvel, eficaz. Esses servi<;os so tem interesse, para atingirem 
todos os seus objectivos, em envolverem o maximo de institui<;5es possfvel - atraves, por 
exemplo, de protocolos. E entre essas institui<;5es estao, obviamente, as associa<;5es (refi
ro-me aos organismos sem fins lucrativos). 

Quando estas ultimas estao dispostas a realizar tarefas que, baseadas em trabalho 
voluntario (em grande parte, ou mesmo na to tali dade, nao remunerado ), cumprem o inte
resse nacional (ou regional, ou local), em certas areas sectoriais mas importantes, elas de
veriam ser considerados parceiros imprescindfveis. Nao deveriam nesse caso ser as asso
cia<;5es (que, por vezes, sao instui<;5es pequenas, frageis na sua estrutura organizativa- e 
ate podem ser efemeras, depois de cumprido o seu objectivo ... ) que se esfalfavam junto 
dos decisores por urn minuto do seu interesse ou por uma migalha do or<;amento, sob a 
forma de subsfdio. Deveriam ser as proprias administra<;oes publicas, nacionais, regionais, 
ou locais, a tomar a iniciativa de ouvir o tecido associativo e de lhe atribuir, por protocolos, 
urn conjunto de competencias e de meios, de 'direitos e de deveres concretos. De dividir 
os seus projectos e os seus exitos com esse tecido, profundamente ancorado na sociedade 
toda. 

Porque? Porque ha, apesar de tudo (de todo o economicismo reinante) pessoas que, 
nos seus tempos livres, sao capazes de trabalhar de forma gratuita, por esse trabalho nao 
ser considerado uma corveia, mas uma fonte de satisfa<;ao e de enriquecimento pessoal, ate 
porque as poe em rela<;ao com outros, o que pode ser muito satisfatorio. Realizar tarefas 
uteis para si e para os outros pode ser urn ganho em experiencia, em currfculo, que se vira 
a traduzir, depois, numa vantagem competitiva. 

Tambem, para os que ja tern a sua situa<;ao economica basicamente resolvida, ou os 
mais jovens, ou os mais ambiciosos (e a ambi<;ao, o desejo de afirma<;ao propria, e algo 
de profundamente legftimo, no respeito dos outros e das regras, devendo ser socialmente 
encorajado) a "remunera<;ao" pode nao estar em dinheiro, mas em prestfgio social, cultural, 
etc. Nao sera a vontade de prestfgio a mais funda motiva<;ao dos lfderes, desde os tempos 
pre-historicos? 

Ora, tal prestfgio pode ser conseguido de muitas maneiras, e como nem todos tern 
o talento para atingir a notoriedade publica a que podem ambicionar atraves da unicidade 
(originalidade, inova<;ao) da sua obra (artistas, cientistas, etc.), a persistencia e a coerencia 
de urn servi<;o social bern prestado podem ser outras tantas fontes de "remunera<;ao moral", 
perfeitamente satisfatorias. 0 que e importante e que a sociedade nao incentive apenas 0 

consumismo eo valor do dinheiro como unico valor. Essa ideologia conduz a (e alimenta
-se de) uma insatisfa<;ao constante, redundando numa especie de "prostitui<;ao" do ser 
humano, e e uma maquina de exclusao terrfvel. Ha uma imensa generosidade, uma imensa 
disponibilidade recalcada em muitas pessoas, que por vezes, ate, vivem isoladas, e sem 
saber o que fazer pelos outros e por si proprias; em troca de aten<;ao, de urn estatuto que 
todo o ser humano almeja, podem realizar coisas extraordinarias, desde que o tecido social 
o incentive, desde que tais pessoas sejam abarcadas por uma rede de estfmulo, de 
enquadramento, de premio social do seu esfor<;o. 

Nos, desde que educada a for<;a de vontade, estimulada a nossa auto-estima, e enqua
drada a nossa capacidade de generosidade, somos capazes de proezas incrfveis, que nos 
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chegam a espantar a n6s pr6prios. Por isso a sociedade que deixa os indivfduos em situacrao 
de desenquadramento, de solidao, de perda de lacros de solidariedade, qualquer que ela seja, 
comete urn autentico crime, retirando-lhes toda a capacidade de se sentirem felizes e uteis. 
Esse e que eo grande, o verdadeiro desperdfcio, que nos custa a todos muito caro- porque 
estimula todos os comportamentos desviantes. 

Denotarao estas minhas palavras alguma ingenuidade, algum idealismo? Talvez. Julgo 
nao ser urn cfnico, nem urn estratega, mas apenas uma pessoa que procura ver claro, e 
actuar de uma forma consonante com o meu tempo; espero todavia nao ser demasiado 
simplista, para nao falhar o alvo do raciocfnio. 

Todos temos urn projecto (mais ou menos elaborado) de "crescimento", de afirma
crao, para as areas a que nos dedicamos. No meu caso, arqueologia, no caso de colegas 
muito pr6ximos, antropologia, e, por vezes mesmo, no ambito de uma tentativa de 
imbricac;ao das duas disciplinas, uma vez que arnbas teriam muito a ganhar com uma 
mutua relacrao. Este ultimo aspecto e 6bvio em arqueologia pre-hist6rica. Veja-se a obra de 
Leroi-Gourhan, urn dos grandes pensadores do sec. XX. A prop6sito, ha dias veio parar
-me as maos, por pessoa amiga, urn texto magnifico, surpreendente por nao ser escrito por 
alguem da nossa especialidade, sobre este autor, que confesso que desconhecia, e que 
vivamente aconselho: "0 perseguidor das sombras", de Maria Filomena Molder, publicado 
em, Analise, vol. 1, 1984, pp. 141-176. 

Urn dos princfpios dessa afirmacrao e, com certeza, o da interdisciplinaridade. Para 
que urn campo se afirme, e preciso que "fale para fora" de si, e nao s6 para dentro. 

E nessa linha, por exemplo, que se insere a tendencia desta revista a, continuando a 
ter uma forte componente "antropol6gica" - como se ve pelo presente volume - se abrir 
ao conjunto dos domfnios dos quais e inseparavel: as ciencias sociais e humanas. E igual
mente muito importante que os TAE diversifiquem a gama dos seus colaboradores em 
todos os sentidos (novos temas, novos autores, etc.), abrindo-se a outros pafses europeus, 
bern como a America Latina ... Todos sabem que encontrarao aqui, de seis em seis meses, 
urn espacro aberto a manifestacrao das suas ideias, dentro de padroes de qualidade cientffica 
que a revista tern naturalmente de respeitar. 

Foi tambem nessa linha que, por exemplo, e entre outras iniciativas, a SP AE orga
nizou ha anos ( 1997) urn a importante jornada sobre as varias formas de exclusao, devida
mente publicada em livro. 

Outro aspecto fundamental e o da escala - nao podemos continuar apenas a traba
lhar ao nfvel estrito do pafs, levando de vez em quando alguns resultados la fora. Orga
nismos como o Ministerio da Cultura (Relacroes Internacionais) ou o dos Neg6cios 
Estrangeiros (lnstituto Camoes, etc.) deveriam encetar novos tipos de accrao, para alem do 
muito de merit6rio que se tern feito. Temos de tomar iniciativas de ambito relativamente 
amplo, sem obviamente perder de vista as limitacroes organizativas de cada entidade, as 
quais, no caso das pequenas associacroes, sao mais que muitas. 

Mas foi nessa linha - de urn desejo de aumento de escala - que, por exemplo, se 
realizaram em Portugal dois congressos de arqueologia de tematica peninsular (urn, em 
1993- pela SPAE, na UP-, outro, em 1999, na UTAD, pela ADECAP- Associacrao para 
o Desenvolvimento da Cooperacrao em Arqueologia Peninsular), que alguns ja considera
ram factos hist6ricos da mais alta relevancia para a arqueologia portuguesa. 

E evidente que o esforcro que essas iniciativas exigem - sobretudo para a publicacrao 
das Aetas - s6 e imaginavel por quem esta por dentro das mesmas; estamos a falar de uns 
seis anos de trabalho porfiado para cada urn dos eventos, ate a respectiva edicrao integral 
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dos resultados. 0 pafs ira percebendo o que isto significou, em termos de salto qualitative, 
de repercussao no tempo com consequencias positivas imensas, de prestfgio e afirma~ao 
internacional, de correc~ao da tendencia de periferiza~ao do nosso pafs em rela~ao a vizi
nha Espanha, com a qual incontornavelmente temos de colaborar, etc . . . 

Outro fen6meno de escala verdadeiramente internacional foi a posi~ao do governo 
portugues, na segunda metade dos anos noventa, de compreender o canicter absolutamente 
excepcional - a nfvel mundial - do complexo de gravuras paleolfticas e p6s-paleolfticas do 
baixo vale do C6a, instalando af urn parque, e candidatando-o a "patrim6nio da humani
dade" pela UNESCO, o que aconteceu em 1998. Foi uma das poucas vezes em que o nosso 
pafs foi mencionado hi fora. Apenas falta agora - e isso e vital - dinamizar o parque em 
novos moldes, preparando-o para urn turismo muito mais alargado e profissional, e con
cluindo o museu com conteudos apropriados a sua motiva~ao e a regiao em que se insere. 
0 que se pode universalizar sao sempre valores regionais, e nao coisas que as pessoas 
poderao ver e experienciar noutros lados. 0 Museu do C6a deve ser o das suas gravuras, 
da pre-hist6ria e da hist6ria daquele rio, mas tambem de toda uma regiao do interior do 
pafs onde ele corre, e que esta prenhe de elementos arqueol6gicos e outros, de toda uma 
hist6ria, que deve ser valorizada, para mais situando-se junto da nossa fronteira com a 
Espanha ... Trata-se de urn desfgnio nacional, ate porque este museu e (deve ser) urn 
verdadeiro sfmbolo de como nos podemos afirmar a varias escalas: a de uma regiao 
fronteiri~a. pouco conhecida, mas fabulosa (integra-se na area produtora do "vinho do 
Porto"); a do nosso pafs na sua diversidade, infelizmente posta em causa pela excessiva 
concentra~ao da popula~ao num litoral massificado e homogeneizado; a de urn pafs peri
ferico, mas europeu, possuidor no seu territ6rio de urn complexo de "arte rupestre" tao 
incrivelmente tfpico do Paleolftico superior, e com a originalidade de se encontar preser
vado ao ar livre; e, finalmente, a de se dispor de urn patrim6nio arqueol6gico que, pela 
primeira vez, mereceu com inteira justi~a o "selo" de patrim6nio da humanidade ,_ e 
portanto ate transcende a nossa responsabilidade como portugueses. Tudo isto constitui urn 
conjunto de ingredientes que farao da regiao de Foz C6a urn dos destines preferenciais do 
"turismo cultural" internacional no nosso pafs, quando os responsaveis e os empresarios se 
convencerem de todo o seu potencial, evitando a todo o custo repetir ali a descaracteriza~ao 
pelo betao efectuada no Algarve e em quase todo o litoral portugues. 

A inserc;ao cultural da arqueologia numa rede mais ampla de saberes e essencial para 
a sua afirma~ao adulta. Num mundo de "transversalidades", de desloca~6es e recoloca~6es 
permanentes das quest6es, a maleabilidade e uma caracterfstica muito valiosa. Essa 
maleabilidade - que no fundo se conjuga com a interdisciplinaridade, ou mesmo a 
transdisciplinaridade, mas e mais do que isso - consiste em, a partir do campo disciplinar 
em que cada urn se especializa, saber dialogar com outros campos, em torno das grandes 
quest6es praticas ou te6ricas que a tudo subjazem. Porque, sem formulac;ao te6rica dos 
problemas, estes nao encontram urn patamar de formulac;ao rigorosa, elegante e pertinente; 
sao urn enredado de noc;oes impotentes, bo~ais, ou de aplica~ao circunscrita (uma erudic;ao 
que se esgota em si mesma, uma auto-satisfa~ao ridfcula e bafienta). Mas, sem a capaci
dade pratica de gerir, de administrar, de escolher op~6es certas em tempo Util e de as 
concretizar, de liderar processes, ou de se deixar liderar num espfrito de equipa, nao ha 
dialogo possfvel com os outros actores sociais em que o indivfduo (ou uma disciplina) se 
quer inserir, junto dos quais se quer certificar. 

A arqueologia, por exemplo, tern de fazer parte da nossa cultura corrente como 
cidadaos. Para nao continuarmos nem a ser facilmente fascinados pelas descobertas return-
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bantes, que enchem os jornais (uma descoberta, nem que seja de mil mumias intactas, fora 
de urn contexto de pesquisa e de interrogas;ao, nao significa nada), nem a ser levados pela 
ignorancia de quem nao seria capaz de ver, na "arte paleolitica", ou em certas das suas 
manifestas;oes (tao particulares no seu estilo como urn quadro de Picasso!), mais do que 
tras;os ou borr5es canhestros, feitos por crians;as ou atrasados mentais. A "arte paleolf
tica"(mesmo apenas a europeia), bons deuses, ja se conhece ha mais de urn seculo, e urn 
campo estabilizado de pesquisa e de saber, mas esta tambem acessfvel a todos nos em 
centenas de obras de boa divulgas;ao, com o maravilhoso livrinho de Leroi-Gourhan ("As 
Religioes da Pre-historia") a cabes;a, ha muito publicado em portugues (Ed. 70). 

Nao continuem pois, por favor, a ensinar aos alunos do secundario - caros colegas 
professores desse ensino, que muita responsabilidade tern - que o homem paleolftico pin
tava ou gravava animais para se distrair, ou para propiciar a abundancia dos animais de que 
se alimentava, ou para tambem magicamente facilitar a sua cas;ada! Essas sao teorias 
superadas nos primeiros anos do sec. XX, sendo certo que nos estamos ja urn seculo 
depois ... 

0 fascfnio de urn saber esta na sua tradus;ao noutros saberes, o que e sempre urn acto 
muito diffcil. Nada tern aver com a moda recente, banal, de umas pessoas que sao capazes 
de, sobre cada assunto, dizer a coisa "inteligente" que convem, sern jamais conseguirern 
elaborar obra propria (M. Guillaume, "L'Empire des Reseaux", Paris, Descartes & Cie, 
1999). Mas essa cornpetencia de tradus;ao, corn todos os seus riscos de "trais;ao", de super
ficialidade, de se passar ao lado do essencial, tambern se pode (e deve) adquirir, desde os 
bancos da Universidade. E tarnbern por isso que, desde 1997, ininterruptarnente, organiza
mos aqui no Porto as "Mesas-redondas de Primavera", que tern vindo a afirmar-se como 
urn espas;o de dialogo e de respiras;ao cultural crescente, sobretudo rnotivado pelo interesse 
dos temas (Arqueologia; Patrirnonio; Media ; Ambiente, Cultura e Desenvolvirnento; lden
tidade, identidades; As Irnagens) e nao pelo desejo de vedetismo dos intervenientes. Estas 
mesas-redondas tern provado que se pode raciocinar em publico, com algurna qualidade, 
expondo o proprio acto de raciocfnio no rnornento de se (re )constituir. 

Finalmente, no ambito da edis;ao dos resultados dos nossos trabalhos, irnp5e-se uma 
reacs;ao, pela positiva, ao domfnio editorial/cientffico anglo-saxonico. Em que e na pratica 
se concretiza esse domfnio? Na desvalorizas;ao cientffica de todos os textos publicados em 
revistas que nao sejam em ingles e como regime de "referees" (avaliadores dos textos, que 
muitas vezes se mantem no anonirnato; normalrnente os directores das publicas;oes enviarn 
urn trabalho proposto para publicas;ao a dois desses avaliadores), a ponto de numas provas 
publicas recentes ter ouvido urn colega dizer que, no seu pafs, todo o curriculum do 
candidato em causa nao seria valorizado ou sequer citado, por nao incluir artigos insertos 
nas ditas revistas. 

Na pratica, o autor portugues - apos ter realizado o seu trabalho e se ter assegurado 
da qualidade da respectiva tradus;ao para ingles, o que nao e nem barato nern sobretudo 
facil de conseguir - poder ficar sujeito a certo arbftrio por parte dos responsaveis da 
publicas;ao. E possfvel receber, em resposta, o pedido de realizas;ao de urn trabalho total
mente diferente, ou, em alternativa, tantas crfticas e propostas de alteras;ao que, na pratica, 
irnplicariam reescrever o trabalho. Mas essa reescrita, e nova tradus;ao, podem ser apenas 
o recornes;o do mesmo calvario. Urn colega meu altamente competente esteve quatro anos 
a espera de que urn seu artigo safsse numa segunda revista internacional, porque na pri
meira a espiral de "avalias;oes" foi de tal ordem que nao seria de esperar que qualquer 
trabalho af jamais fosse inserto; escusado sera dizer que, no entretanto, tanto o director da 
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publica~ao como os an6nimos avaliadores ficaram na posse do original nao publicado ... 
E obviamente sempre de procurar a internacionaliza~ao das nossas investiga~oes, 

apresentando trabalhos a revistas com "referees" e tentando que eles sejam publicados em 
tempo util. Tambem comunica~6es a congressos internacionais, normalmente organizados 
em sess6es, podem dar origem a capftulos de livros em grandes e prestigiadas editoras 
(desde que o coordenador da sessao tenha boa inser~ao no mundo editorial, e consiga 
publicar, como "editor", urn livro resultante da referida sessao). 

Em ultima analise, no ambito da arqueologia da Penfnsula iberica, tern OS colegas 
uma boa solu~ao para (pelo menos numa minuscula parcela) contrariar o "domfnio" anglo
-sax6nico referido: enviarem textos para a revista "Journal of Iberian Archaeology", que 
tern urn conselho cientffico altamente competente, e uma tradutora permanente. Criamos 
esta revista em 1998, dela sairam 4 volumes (0, 1, 2, e 3) e estamos neste momento a 
preparar o vol. 4, de 2002. E publicada pela ADECAP. E uma revista inteiramente em 
ingles, lfngua que se assume ser o vefculo cientffico por excelencia do nosso tempo. Mais 
uma vez, creio, e com iniciativas assim que se vai contrariando a tendencia periferica do 
nosso pafs. Aqui se publica a unica revista do mundo, em ingles, sobre arqueologia da 
Penfnsula iberica (e nao s6 de Portugal), o que tambem e importante para o nosso posicio
namento face a Espanha. 

Espero que os leitores se apercebam de que tentei abordar urn conjunto de quest6es 
estrategicas que vao muito para alem do campo a que me dedico. E de que, ao falar na 
primeira pessoa, estou sobretudo a procurar ser porta-voz de urn conjunto de preocupa~6es 

colectivas. 

Porto, Abril de 2002. 

Vitor Oliveira Jorge 


