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A PRAXE. UMA CONCEPCAO ESTETICA 
E UM CONCEITO DE ETICA * 

MOISES DE LEMOS MARTINS ** 

Nao e habitual a Universidade trazer 0 debate para a mesa do cafe. 
Urn bocado a semelhan<;a dos monges que fazem dos claustros lugar de 
medita<;ao, os universitarios, por via de regra, confinam as suas disputas 
as academias. Como que temendo a profana<;ao de urn templo, evitam 
misturar-se com 0 quotidiano e perder-se no mundo por entre 0 vulgo. 

A Comissao Organizadora deste debate ousou propor urn lugar impio, 
urn lugar do quotidiano, para palco de encontro entre a universidade 
e a cidade. 

Eu diria, no entanto, que este lugar e perfeitamente conveniente a 
voca<;ao da sociologia contemponlnea. Colegas nossos, em Lisboa e no Porto, 
ha anos que vern utilizando as livrarias como lugar de circula<;ao entre a 
universidade e a cidade. Talvez porque a noite inspira a boemia e a trans
gressao, a sociologia tern realizado as suas « Noites ». Quase sempre em livra-

* Interven~iio introdut6ria ao debate «A praxe que (con)tradi~ao?», realizado em 
Braga, no Cafe Viana, a 18 de Novembro de 1993, e organizado pelo Nucleo de Estudos do 
Curso de de Sociologia das Organiza~oes da Universidade do Minho, com a presen~a do antro
p6logo Luis Polanah, do historiador Jose Viriato Capela, do soci6logo Jose Vergilio e do Pre
sidente da Associa~ao Academica da Universidade do Minho. 

** Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. 
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rias. Mas, e verdade, as livrarias sao ainda urn lugar semi-sagrado, como 
que uma antecamara do templo universitario. 

Hoje, da-se aqui urn salto maior: a sociologia, a antropologia e a his
tori a vieram de noite sentar-se a mesa do cafe. 

Pediram-me que moderasse 0 debate, e e 0 que you fazer. Mas, se me 
permitem, gostaria de avan~ar uma linha de reflexao, a guisa de introdu~ao. 

Come~o assim por dizer que, a primeira vista, a praxe tern rna repu
ta~ao e muito rna imprensa. Da funcionaria da secretaria do Instituto de 
Ciencias Sociais a que pertem;o, que nao se coibiu de me confiar urn recado 
para 0 transmitir aqui, ao Conselho Academico da Universidade do Minho, 
que na sua ultima reuniao reflectiu sobre a praxe academica, ate as opi
ni6es formuladas sobretudo na imprensa esc rita, verberam-se os excessos 
cometidos, da-se mostras de verdadeira preocupa~ao pela prMica do que 
se acredita serem « autenticos crimes que ficam impunes: agress6es ffsicas, 
injurias, atentados a liberdade individual ». Quase nunca se avam;:a nada 
de concreto. Quando muito, tr~nsmitem-se inquieta~6es pelo que ja se passa 
noutras universidades. Mas, a socapa, sempre se deixa escapar 0 testemunho 
escandalizado de uma que outra mae, que na imprensa regional se queixou 
dos maus tratos que a filha sofreu. 

Tambem e usual ouvir queixumes aos docentes. «A praxe academica 
prolonga-se exageradamente », dizem. «Sao semanas a fio de urn pande
monio tal que a Universidade fica em autentico estado de sitio, incapaz de 
funcionar. Nao ha ambiente de trabalho e as aulas, continuamente inter
rompidas e com a participa~ao diminuta dos alunos, sao uma caricatura ». 

Os mais causticos atiram-se a humilha~ao a que sao sujeitos os 
caloiros: « Ser caloiro nas praxes academicas, pode lerose numa col una do 
Jornal de Noticias, significa pertencer a escala infima dos seres, estar muitos 
furos, mas mesmo muitos furos, abaixo de qualquer animal domestico, nao 
ter nenhum dos direitospretencentes as pessoas, e nomeadamente, as que 
ja entraram, por antecipa~ao e autopromo~ao, na superlotada classe dos 
doutores». 

« Ser caloiro significa ter urn estatuto de coisa e, por isso, estar desti
nado a ser 0 capacho da imaginativa classe doutoral ». 

Enfim, «0 caloiro existe para evidenciar a bestialidade de quem 0 
manda e tambem para sofrer a bestialidade de quem tern estatuto para 
exerce-la. Ah! 0 enorme prazer de criar bestialidade a nossa volta e de 
por a solta a bestazinha que mora em nos, muito acachapada no nosso 
intimo!» 1. 

1 Cf. Artur COSTA, «A praxe», Jamal de Naticias, 28 de Outubro de 1993. 
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Cita~ao longa, esta, mas importante por atestar quao pouco sao ani
madoras as aprecia~6es habituais feitas a proposito da praxe. Pouco ani
madoras, sem duvida, mas nem por isso particularmente reveladoras 
daquilo que, a meu ver, nela acontece de fundamental. 

Na praxe joga-se, com efeito, uma concep~ao estetica e urn conceito 
de etica. E seria nesse sentido que eu gostaria de alinhar uma pequena 
reflexao. Fa-Io-ei contrapondo duas gera~6es de estudantes: a gera~ao dos 
anos 60/70, que foi a minha, e a gera~ao actual, dos anos 80/90. 

Nos anos 60/70, a praxe vivia 0 seu estertor. 0 objectivo confesso dessa 
gera~ao esa aboli-Ia. « Coisas de quem pensava que a Historia tinha urn sen
tido e que era possivel a gente assenhorear-se das suas poderosas alavancas 
e mecanismos e faze-Ia encarreirar por onde nos queriamos », continua 0 

colunista do Jomal de Notfcias. As manifesta~6es praxistas, ja perifericas, 
sao substituidas pelo exercicio militante da critica: critica do sistema de 
ensino, critica dos agentes de ensino, critica social e politica. A vida acade
mica era acompanhada e fecundada pelo empenhamento em variadas causas 
colectivas. A sociedade vivia urn grande desejo de emancipa~ao e acredi
tava na possibilidade de levar a cabo essa tarefa. Havia en tao 0 sentimento 
de que a historia tinha urn sentido preciso e que era fun~ao des sa gera~ao, 
doce ilusao foi a nossa!, apressar 0 caminho para esse fim especifico. Vma 
visao finalista e teleologic a da Historia informava assim uma pratica mili
tante, uma etica de « partisan ». 

Foram ideais nossos a constitui~ao de urn Estado de direito, a demo
cracia, e noutros casos, 0 socialismo, a sociedade sem classes. Nesse sen
tido, os estudantes empenhavam-se na luta pel a liberdade de expressao e 
de pensamento, na denuncia da guerra colonial, no repudio da pobreza e 
da miseria imerecidas das classes populares, na denuncia da emigra~ao, 
na luta pela liberdade dos_presos politicos. Na Universidade se animava 
mesmo a conspira~ao contra 0 regime de Salazar e Caetano. Lembro 
tambem que a chamada can~ao de protesto ou de interven~ao e as baladas, 
que se contrapunham ao nacional-can~onetismo (Jose Afonso, Adriano Cor
reia de Oliveira, etc.), come~aram port as adentro da Vniversidade. Quase 
sempre as causas universitarias foram colectivas, e nao especificamente 
corporativas. 

Nos anos 80 esbo~a-se 0 regresso da praxe. Esse movimento acen
tua-se nos anos 90, sendo hoje, pode dizer-se, triunfante. « A praxe ai esta, 
nao confinada ao seu reduto coimbrao, mas proliferando pelo Porto, Braga, 
por tudo quanta e sitio de academia e ate, imagine-se!, em Lisboa », geme 
o colunista do Jomal de Notfcias, como quem expia uma via-sacra. 
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Nao nego que haja urn lado festivo na praxe. E tambem verdade que 
a praxe corresponde aquilo que os cientistas sociais chamam de rito de inte
gra<;ao social. E possivel que nalguns casos (raros casos) constitua urn feno
meno com cambiantes bairristas e regionalistas, que pode indiciar a vontade 
de afirma<;ao do local periferico por rela<;ao ao centro dominador. 

Mas os tempos sao outros. E outro e 0 ar do tempo, que e como quem 
diz, outro e 0 senti do etico-estetico que 0 enforma. 0 « militante» tinha as 
barbas e os cabelos compridos, absolutamente em desalinho, as cal<;as muito 
co<;adas, tomava banho uma vez por semana, no melhor dos casos, e fazia 
baladas com 0 refrao « make love not war ». 0 essencial para si nao era 0 

presente. Convocava-o 0 futuro. A gera<;ao praxista motiva-a antes 0 quoti
diana: 0 encanto da festa no dia-a-dia e nao os amanhas que cantam. 
A gera<;ao praxista pratica uma estetica do asseio. Toma banho todos os 
dias, eventualmente duas e tres vezes por dia. Procura fazer vincar urn estilo 
pessoal de vida, utiliza urn perfume e urn penteado que a individualizem. 
o seu compromisso esgota"se na partilha de uma festa comum, enfim, 
na partilha de uma emo<;ao gregaria. A « ca<;a as coelhinhas» nos bares 
nocturnos da cidade e 0 regabofe a Quim Barreiros, esse grande animador 
de todas as queimas por tudo quanta e academia neste pais, ilustram bern 
o sentido etico-estetico dominante da nova gera<;ao. 

Na aparencia, a estetica da nova gera<;ao e marcada pelo arcaismo 
e pelo tradicionalismo. Nao creio, no entanto, que seja 0 passado que mais 
a inspira. 0 passado fornece-Ihe alguns adere<;os, e e tudo. E a urgencia 
do presente e a emo<;ao partilhada numa festa comum que mais a convocam. 

Causas que nao as corporativas nao existem de todo. Nos ultimos anos, 
nao houve uma unica causa colectiva que os estudantes tenham abra<;ado 
(talvez com a excep<;ao da causa timorense). Diga-se, no entanto, que os estu
dantes nao se distinguem hoje da massa amorfa em que se converteu a 
gera<;ao de 60/70. Pouco resta da atitude desprendida, generosa e romanesca 
de ontem. Por todo 0 lado campeia 0 carreirismo, 0 oportunismo e 0 

utili tarismo. 
o ar do tempo e este: causas so as corporativas, a PGA primeiro, as 

propinas hoje. Ha assim a passagem de uma etica escatologica, compro
metida com 0 que haveria de vir, com 0 futuro, a uma etica do presente, 
comprometida com 0 quotidiano. Para todos, 0 romanesco volveu-se em con
sumo e pragmatismo. 
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Ha quem veja nestas manifesta<;:6es atitudes que muito assemelham 
a epoca contemporanea aos periodos decadentistas da hist6ria 2. Na 
ausencia de uma teleologia, na ausencia de urn sentido para a hist6ria, e 
dado 0 descredito que hoje colhem quaisquer doutrinas emancipadoras, ha 
a centra<;:ao no quotidiano, no individuo e nas causas corporativas. Vivendo 
sob 0 signo da tragedia e da ambiguidade e nao ja do drama e da unidade, 
a nossa epoca tera deixado de acreditar na reden<;:ao da critica para viver 
a contradi<;:ao sem happy end. A ambivalencia estrutural da nossa epoca, 
assente na sensualidade, na conflitualidade ap6rica e no instante, tera des
feito 0 sonho de uma metafisica da unidade, apoiada no dever do trabalho, 
no mito do progresso e na fe no futuro 3. Dai que, baloi<;:ando entre a orgia 
festiva e a orgia funebre (com violencia fisica e moral, palavrao soez e ovos 
podres), a praxe talvez exiba apenas a marca de urn tempo que se ve ampu
tado de uma dimensao futura. Talvez a praxe se esgote mesmo no prazer 
de viver uma emo<;:ao partilhada. Abandonando 0 monoteismo da razao e 
do seu imperio (0 born, a verdade, 0 belo, 0 bern, 0 justo), talvez a praxe 
se esgote numa emo<;:ao. Embora uma emo<;:ao cada vez mais (a)traida pela 
ambiguidade politeista dos valores a que presta culto. 

2 Veja-se neste sentido, por exemplo, Julien FREUND, La decadence, Paris, Sirey, 
1884, pp. 355-392. 

3 Esta tese e proposta por Michel MAFFESOLI, nomeadamente em La conquete du pre
sent, Paris, PUF, 1979. No entanto, nao se trata em Maffesoli de caracteristicas do tempo pre
sente, mas de formas de socialidade, isto e, formas que constituem 0 ser social. 
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