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RECENSOES

Os Cacadores da Pre-Historia

LEROI-GOURHAN, Andre

Lisboa, Edicoes 70, 1984, 154 p.

Os cacadores da Pre-Historic. obra em que 0 autor apresenta a correla
<;ao dinarnica entre a manufactura de uten silios e a horninizacao , e de facil
Ieitura, mesmo para qualquer leigo .

Esta dividida em nove capitulos, antecedidos de urn prefacio.

Capitulo 1- «Como se escreve a Pre-Historia»

Se e verdade que os materiais de sta ciencia sao de facil acesso , pois os
homens de outrora foram deixando pelo chao dezenas de ped acos qu e talha
ram, nao e menos verdade que 0 tempo veio a modificar completamente a
superficie da Terra. Tanto a erosao como a sed imentacao, que sao duas forcas
vivas de accao contraria, permanentemente vao-lhe modificando 0 aspecto
morfol6gico.

Os locais pre-historicos encont ra rn-se ou em grutas ou em out ros sit ios
onde as camadas sedimentares permaneceram, ate hoje, sem grandes estragos.
E a tais locais que 0 autor chama «arquivos da terra», os quais, diz ele, «se
nao parecem com urn livro novo ma s corn urn velho manuscrito rasgado e
amarelecido».

Para decifrar esses «rna nuscritos» sao feitas escav acoes , tud o sendo an o
tado, fotografado e desenhado sem nada ser removido. S6 depois as a mo stras
serao colhidas.

Para uma boa reconstituicao, quer do homem pre-historico qu er de tod o
o meio qu e 0 rodeou, tera necessariamente de recorrer-se aos arque6logos,
paleont6logos, polin6logos, ge6logos, geomorf6logos, etc.

o autor aconselha a que se reflicta na continuidade da no ssa vida, poi s
as grandes invencoes actuais sao 0 fruto de uma prolongada maturacao , ao
longo de milhfies de anos de existencia humana .

Capitulo II - «Climas e a Natureza »

Ai se fala das grandes variacoes climaticas da Europa Ocidental, das
glaciacoes mais importantes (Gunz, Mindel. Riss e Wurm) e consequentes
alteracoes na fauna e flora.
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Ensina como, com a ajuda dos pa leontologistas, polinologistas, geologi s
ta s e geomo rfologistas, e po ssivel determinar nao so as especies de plantas e
animais ex istentes em certa ca mada e sua idade, como tambern 0 clima , co n
dicoe s de vida e aspecto da paisagem. Neste co ntexto 0 a uto r ocupa-se parti
cularmente de areas do seu pa is.

Ca pitulo Ill - «Os Ho rnens »

Constitue m 0 material qu e permite 0 seu est udo os restos fossili zados do
esqueleto human o.

Se de um a ma nad a de animais pre -histo ricos nos resta m a penas os de n
tes, que nos res tara dos esque letos human os que eram em muito meno r
numer o e muito mais frageis? «Ernbalad os cu idadosamente to dos os rest os
a nte riores a glaciacao Riss (estes) enche ria m uma maleta de fim de serna na ,
mas para 0 periodo interglacial' R iss- Wurm ja seria precisa um a mo ch iia de
solda do: para a l .'' parte do Wurm necess itar-se-ia de uma ma la mas para
2.a, seriam precisas 3 ou 4.»

E dep ois tr acada em linh as gera is a evo lucao humana a parti r dos Ver
teb rados.

Assina la a l. a descoberta do homem fossil no Val e do Reno - homem
de Neande rial -:-, sua errada int er pretacao, ass im como as tao im porta ntes
descobe rtas dos primeiros A ustralop itecos, as qu a is vieram revol uc ionar
completa me nte as ideias acerca da origem do hom em.

Esta belece a sucessao «homo habilis, homo erectus, hom o sapiens».
Faz a divisao dos Iosseis humanos em arqueant ropianos, paleoantropia

nos e neantropianos. Termina 0 capitulo ocu pa ndo-se do a pa reci me nto d os
neantropianos «semelha ntes a nos » mas cuja origem nao esta ai nda esc la re
cida.

Ca pitulo IV - «As obras»

A criacao da s tecn icas e a sua evo lucao permite 0 estudo d o ho mem
ind ependentemente da historia d o esqueleto. Basta ra, pOI' isso, para nos gu iar,
o qu e resta do que produziu.

A obra humana nao materi al , po de extingui r-se ou renascer de uma
epoca pa ra a out ra ; 0 utensil io, to davia , nao podera nunca ser ignorado .

E necessario , no enta nt o, tel' prese nte qu e, se po de mos afirmar como 0

uten silio fo i fabricad o, ja odeterminar-se aquilo para que serve nao passa ra
de um a hipotese.

Para a descricao das civilizacoes passad as tem os de co nsiderar nao so os
me ios de subs istencia (caca, pesca, recoleccao) ou de pr otecca o (vest ua rio e
habitacao), co mo tam bern a organizacao soc ial e as preocu paco es religio sas e
a rtisticas. Uti liza ndo portan to testemunhos directos e indirectos tenta-se
recon stitui r 0 pa ssad o. 0 ca pitulo termi na cha mando a atencao para que «a
imaginaca o de ve oriental' a inves tigacao e na o ocupar 0 seu lugar»
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Capitulo V - «Nascime nto do ute nsi lio»

Nes te capitulo sao descr itos os pr imeiros utensilios fa bricados pelo
homem , evo lucao da s tecn ica s e definidas as nocoes de percutor, bolbo de
percussiio, p lano de cor/e. fragm en to, nucleo, «chopper». «chopp ing /00 /» e
biface,

Capitulo VI - «Os pr imeir os a rtistas»

'0 a uto r sa lienta que a ntigame nte 0 invest igador dava a primazia a esta 
tigra fia , para co nhece r a vida d o homem pre-hi sto rico . Isso faz ia com que os
objectos fosse m recuperad os por orde m cro no logica, perdendo-se porern as
outras inforrnacces. Tal met od o empo brecia toda a informacao, dado qu e a
reduzia a penas ao objecto . Actualmente pret end e-se a recu peracao de todos
os possiveis vestigios ao mesmo nivel esta tigrafico. No caso das la reiras, por
exem plo, deve pretender- se recon sti tui r tod o 0 lugar tal como 0 ho mem que
as acenderam as vira m.

Nes te ca pitulo e aind a recon st ituida a vida dos arque antrop ianos e
paleantropianos at raves de escavacoes em grutas e acampa me ntos ao ar livre.

Do estudo d os bifaces sim ples passa-se pa ra as indust rias mai s a pe rfei
co adas: acheulense , levaloisense, m ousteriense. A profusao das formas va i
sendo ca da vez mais ext rao rdi naria, not and o-se na fase fina l ja uma preocu
pacao este tica .

Ca pitulo VII- «Os ultimos primit ives»

Com 0 inici o da glaciacao Wurm a F ranca e regioes ocidenta is era m
ainda povoadas pelos nean dertalianos. mas no P roximo O riente ja vivia m
seres human os muito pr oximos d os neant ropianos.

o autor faz, numa regiao de Fra nca , 0 est udo de um a serie de ca ma das
de terren o. De cada camada descreve 0 cli ma, a flora a fa una, 0 homem e a
sua cultura.

Co m os neandertali an os a cultura mousterien se vai -se instaland o pr o
gress iva me nte . P or ultim o aparecem ja uten silios d o hom o sa piens, embo ra
ai nda persistam os da epoca m ousteriense. No fim d o ca pitulo faz-s e a des
cricao da vid a dos neandertalianos, suas cre ncas e linguagem , enterrame nto
do s mortos, etc., co m pa ra ndo -a co m a de populacoes ac tua is.

Surge entao a «ida de da rena» e 0 «ho mo sa piens».

Capitulo VIII - «A idade da rena »

Nessa ida de, qu e d ur ou cerca de 30 000 a nos, com gra ndes va riacoes
climaticas, a parece 0 «ho mo sa piens», enquanto 0 de Neande rtha l desaparece.

Sao assinaladas as caracteri sti cas do «Homo sapiens sa piens» particu
larmente do homem de Cro-Magno m e suas relacoes com troncos raciais
actuai s.
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Faz-se a descri cao de vari e s period os cultura is: chatelperronense, aurig
nacense, gra vettense, so lutrense e rnagdalenense.

No fim do ca pitu lo 0 autor chama a at enc ao para a ext raord ina ria acti
vida de a rtistica que se desenvolveu a partir de meados do aur igna cense ate
ao madalenense. No final do madalenense, quando termina a glaciacao
wurmiana, 0 flor escirnento artistico cessa .

Capitulo IX - «Co mo se vivia na Idade da Rena»

Descreve 0 «H omo sapiens sapiens» como grande cacador e pescador, as
armas utili zad as e 0 mate rial de que eram feitas e modo como se alimentava .

Se e verdade que se conhecem muitas lareiras, nao se sabe no entanto se
o homem nessa a ltura ja coz inhava . Fazia uso do silex e como mu itos objec
tos foram encontrados longe do s locais das exploracoes, concluiu-se que faria
grandes desl ocac oes.

Sao estudados os varies tip os de habitacao. Destas , as qu e fora m feitas
ao a r livre, so med iante os met od os de excavacao relativamente recentes se
conseguiram reconstituir.

o capitulo termina foca ndo-se as preocupacoes religiosas, artisticas e
magi cas. No ta -se um a pr ofusao de objectos e cavernas artisticamen te decora
da s e urn int enso culto dos mortos.

No X e ultimo capitulo «0 fim dos tempos imemorais» assinala-se a pas 
sagem para 0 M esolitico, urn periodo qu e dei xou em Franca muito men os
vestigios qu e a «Idade da rena».

Os grandes acontec ime ntos passam -se agora no Mar Baltico e tambern
no Mediterraneo Oriental , onde ja se preparam as civilizacoes dos tempos
hist6ricos.

Andre Ler oi-Gourhan , pa ra a lem de outras consideracoes, termina
dizendo qu e ao estuda r a pre-hi storia se nao de vem ignorar as grandes lutas
que 0 homem travou na busca da sua rea lizacao . Isso e de certa maneira,
prestar-lhe umahomenagem.

M . H. XA VIER DE MORA IS


