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Apresentagao

VANESSA LEA

A tradugao do artigo Histofre ef Efh.noZogle, de Claude L6vi-

Strauss, publicado em frances, em 1983, tem como objetivo torn6.-

lo maid acessivel aos alunos do IFCH. Integra as reflex6es de L6d-

Strauss acerca de um tips de formagao social que o autos define

coma caracterizado por 'sociedades de cases'. Nessa acepgao, a

casa 6 uma pessoa moral, de6lnida por Levi-Strauss como sends:

detentora de um dominio constituido por bens mate-
rials e imateriais; e que, enfim, se perpetua, ao trans-
mitir seu name, sua fortuna e seus titulos em linha di-
reta ou ficticia, considerada legitima com uma dmca
condigao -- que elsa continuidade posse se exprimir na
linguagem do parentesco ou da alianga e, na major
parte das vezes, das dual juntas. (p. 19)

Os exemplos maid familiares aos leitores euro-americanos sio as
casas nobres medievais da Europa. No Direito brasileiro, 'pessoa
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Vanessa Lea

moral ' e 'pessoa juridica' sio dual express6es que t6m o mesmo

significado. Esse 61tima nio 6 muito satisfat6ria, neste contexto,

porque poderia conduzir o leitor a acreditar, erroneamente, que

Levi-Strauss estaria tratando as casas como se fossem empresas.

O artigo oferece interesse nio s6 aos antrop61ogos, mas tam-

b6m aos historiadores, dem6grafos e outros. i6 uma defesa vee-

mente da teoria estruturalista e rebate as critical maid freqtientes

que Ihe forum feitas, como a avaliagg.o de que ele enfocaria fen6-

menos imutg.vets. Tenth tamb6m esclarecer os mal-entendidos

acerca da oposig5.o c16ssica feith por Levi-Strauss, entre socieda-

des 'chas' e 'quentes'. Demonstra a evolug6.o de seu pensamento,

desde o artigo Hist6ria e Antropologia(disponivel no livro .4nfro

poZogzla .Esfrutura.i, de 1958) e a po16mica com Sartre (Hist6ria e

Dia16tica, capitulo 9 do livro O Pensamenfo SeZpagem, de 1962)

O artigo se inscreve na intengg.o de Levi-Strauss, menciona-

da no prefacio da segunda edig5.o das .Esfrufurczs .EZemenfares cZo

Parenfesco (/966D, de dirigir sua atengao is sociedades cognaticas

(ou indiferenciadas, coma ele as denomina), homo a massa, onde a

filiagao em linha materna e paterna tem uma importancia equi-
valente. Nas 'sociedades de casas', de acordo com Levi-Strauss, o

principio da alianga matrimonial 6 tg.o importante quando o prin-
cfpio da filiagao. 'Sociedades de cases' conciliam princ:fpios como

eases que, nos modelos c15.ssicos da Antropologia Social, sio consi-
derados mutuamente excludentes
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Apresentagao

Elsa concepgao de 'sociedades de cases' vem estimulando re-
an6.lifes de algumas sociedades indigenas brasileiras, como 6 o

casa dos bleb6ng6kre(melhor conhecidos homo Kayap6), e dos po

vos de li.ngua tukano do Noroeste da Amaz6nia.: A16m disco, para

falar apenas de uma perspectiva referente ao Brasil, poderia ofe-
recer um novo enfoque para analisar as fame.bas oligg.rquicas bra-

sileiras

O leitor interessado em refer6ncias a. nowa.o de 'sociedades

de cases' em outras publicag6es de Levi-Strauss pode encontrf-las

1981 (1979). A Vla das Mdscaras. Lisboa: Editorial Pre
senga. Edigao acompanhada de "Tr6s Excurs6es'

1986. MZnhas Palau/"as. Sio Paulo: Brasiliense (tradugao
do livro Paz"Dies .Donnas, 1984).

Forum publicadas tamb6m tr6s coletg.neal sobre 'sociedades

de casas:

MACDONALD, Charles (org.). 1987. .De Za hutfe au palais;
socfdtds 'a maison ' en Ask du Sud-Esf fnsuZafre. Paris:

Cf. Stephen Hugh-Jones (1993), 'Clear Descent or Ambiguous Houses? A
re-examination of Tukanoan social organisation', in .L'Homme XXXlll (N ':
126-128), pfginas 95-120. Ver tamb6m, V. Lea(1986) Nodes de nefrefs
Kayap6: uma concepgao de riqueza. Tele de Doutoramento, Museu Na-
cional. UFRJ. e 1993 'Casas e casas Mebengokre '. In Amaz6nfa; .EtnoZogfa
e Hfsfdrfa /ndfgena(paginas 265-282), organizado por E. Viveiros de Cas-
tro e M. Carneiro da Cunha. Sio Paulo: NHll-USP/FAPESP
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Editions du Centre National de la Recherche Scientifi-

que.

CAnSTEN, Janet e Stephen Huge-JONES, (orgs.). 1995.
AZ)ozzf fhe .house; .Lduf-Sfrazzss and beyond. Cambridge:

Cambridge University Press.

JOYCE, ROSEMARY A. e GILLESPIE, SUSAN D. 2000. .BeyoncZ

Ki,n,ship: Social ctrtd Mlateriat Reproduction in IEiouse

Societies. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press

A decis5.o de publicar uma tradugao dente artigo em portu-

gu6s se inscreve nas atividades acad6micas do CENTRO DE

PESQUISA Eht ETNOLOGIA INDiGENA do IFCH. Agradecemos, em

nome do Centro, a Claude Levi-Strauss por autorizar esta tradu-

gao e republicagao, e a. Coordenagao de P6s-Graduagao do IFCH,

que as viabilizou



llist6ria e Etnologia

CLAUDE LEVI-STRAUSS'

Um dos aspectos maid originais da evolugao das ci6ncias

humanas na Franca results das relag6es estreitas estabelecidas

entre a etnologia e a hist6ria. A aproximagg.o ng.o data de hoje. Jg.

em 1924, o livro de Marc Bloch, .Les .Refs fhczumaturges, tinha mo-

tivos para seduzir os etn61ogos. E lembro-me de uma velha con-
verse h6. maid de trinta anos com Lucien Febvre, que gostaria que

os historiadores se interessassem por problemas coco o da ori-

gem e da difusio do both.o. Ele percebia muito bem que, por sua
presenga ou aus6ncia, esse simpler artigo de costura traga, nos
comportamentos humanos, uma linda de demarcagg.o major: en-

'Este texts foi apresentado na Sorbonne, no dia 2 de junho de 1983, na 5'
Confer6ncia Marc Bloch. Titulo original Hlstoire et Ethnologie, Annafes,

n' 38(2), 1983. ofesseur honoraire do Laboratoire d'Anthropologie

Sociale, Collage de France, Paris.
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Clatlde L6xi-Stt'attss

tre o drape e o cosfurado, dais estilos de roupas que exigiam um
maid do compo, o outro do material; o que, nos registros comple-
mentares da arte t6xtil e do comportamento social, mas tamb6m
em relaga.o a outros registros, implica condutas corporais, artes
de viver, modos de insergao no mundi, capazes de diferenciar ci-

vilizag6es

Se os historiadores se dispunham, assim, a tomar empres-
tado dos etn61ogos alguns objetivos e certos temps, as fronteiras
tradicionais entre as dung disciplinas com isso iam ser modifica-

das. At6 entao, a hist6ria e a etnologia distinguiam-se de dais

modos. Uma classificava em seu dome.nio as sociedades que po-

dem ser chamadas, para facilitar, complexes ou evolui.das, cujo
passado 6 comprovado por arquivos; a outra, as sociedades inde-

vidamente chamadas primitives ou arcaicas, de qualquer maneira

sem escrita, e sabre o passado das quaid, mesmo com o auxiOio da

pr6-hist6ria e da arqueologia, fomos reduzidos a conjectures, o
que nos levi a restringir seu estudo ao tempo presente.

A hist6ria e a etnologia distinguiam-se sobretudo de acordo
com os datos privilegiados por cada uma. A hist6ria cabiam as

classes dirigentes, as faganhas militares, os reinados, os tratados.

os conOitos e as aliangas; a. etnologla, a vida popular, os costumes,

as crengas, as relag6es elementares que os homens mant6m com o
memo.

Foi atrav6s do contato com a etnologla que os historiadores
perceberam a importancia dessas manifestag6es obscures e, em

parte, subterrg.Hens da vida em sociedade. Em contrapartida, e
porque ela renovava seu campo de estudo e gens m6todos, sob a
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designagg.o de antropologia hist6rica, a hist6ria ia prestar grande
auxlQio aos etn61ogos. Considerar estggios antigos e sucessivos da

vida de nossas sociedades do mesmo ponto de vista que os estagi-

os contemporaneos de sociedades muito diferentes levi-nos a co-
loc6.-las today no mesmo navel. O nQmero de experi6ncias socials

dispon:iveis para melhor conhecer o homem 6 assim considera-
velmente ampliado. lsso n5.o 6 tudo: pris, ao empreender a sua

maneira, por meta de documentos escritos ou desenhados, a et-

nologta do passado de nossas pr6prias sociedades, a hist6ria faci-

lity aos etn61ogos o estudo do presente dessas mesmas sociedades

em que des s6 se arriscavam com prud6ncia e em setores limita-
dos. sabendo muito bem que Ices faltava a dimens5.o hist6rica,

indispens6vel ao estudo de sociedades complexes ou semi-

complexas.

Mas ent5.o, surge uma outra questa.o. Se podemos aplicar-

Ihes os mesmos m6todos, delay apreender datos da mesma order,

coloc6.-las na mesma perspectiva, que diferenga de natureza sub-

siste entre as sociedades longinquas que os etn61ogos estudam,
sozinhos ou quake, e aquelas pr6ximas, cujos etn61ogos e os histo-

riadores descobrem que podem com proveito estudg.-las juntos?

Outrora propus distingui-las respectivamente coma "fries" e

quentes" -- distingg.o que levou a todos os tipos de mal-
entendidos. Ng.o pretendia definir categories reals, mas somente,
com um objetivo heuri.stick, dais est6gios que, para parafrasear

Rousseau, "ni.o existed, nfo existiram, jamais existing.o, e sabre

os quais entretanto 6 necess6rio ter nog6es justus", no faso, para

compreender que sociedades que parecem resultar de typos irre-
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dutilveis, diferem ments umps das outras por caracteri.sticks obje-

tivas do que pda imaged subjetiva que fazem de si pr6prias. To-
day as sociedades sio hist6ricas da mesma maneira, mas umas

resolutamente admitem este cato, enquanto outras o repugnam e
preferem ignore-lo. Se entgo podemos, com toda a razao, classifi-
car as sociedades em uma escala ideal em fungal, nio de seu grau

de historicidade, que 6 semelhante para today, mas da maneira
pda qual das o representam, cube situar e analisar os cason limi-
ted: em que condig6es e sob que formas o pensamento coletivo e os

individuos se abrem a hist6ria? Quando e cano, em vez de olhf-la

homo uma desordem e uma ameaga, bela v6em um instrumento
para agar sobre o presente e transforms-1o?

Recorrer ao mesmo tempo a llist6ria e a. etnologia 6.s vezes
permite compreender esse ponto crftico. Gostaria de mostrar, por
exemplo, ao considerar, inicialmente, do ponto de vista do etn61o-

go, um estfgio antigo da sociedade japonesa que s6 pode ser co-
nhecido segundo fontes escritas .

Datando do s6culo XI, o Ge/df monogafar!, romance sobre a

vida da corte d6 Japao na 6poca de Heian, cont6m notes psico16gi-
cas preciosas sobre o modo que, em um momento de sua hist6ria e

em um meir social particular, uma sociedade inclinada ao casa-

mento entre primos hesita sabre sua vantagem e tehde a evita-1o.

Coda vez que a possibilidade se apresenta, os personagens t6m a

mesma reagao: "Um casamento entre primos nio seria impossilvel

de encarar", diz o pai de uma certs senhorita, "mas a opiniao pu-
blica o julgaria destituido de interesse... blesmo as classes baixas

acham que um casamento entre promos 6 coisa antes de tudo en-
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tediante e vulgar... Serif muito mellor para o pretendente se ele
se casasse cod uma mulher rica e ilustre em um circulo uxn pouch

mats extenso". Em gerd, diz um outdo pai a. procure de um genro,

"consideramos pouco interessante o casamento entre parentes

pr6ximos". Um possivel noivo mostra-se ainda maid reticente:
'Ng.o h6. nenhum mist6rio, nada de excitante nesse proDeto.

Essay poucas citag6es esclarecem os motivos que, no espilrito

dos protagonistas, op6em o casamento de promos ao casamento
entre parceiros distantes. O primeiro da seguranga, mas engen-
dra a monotonic: de geragao em geragao, as mesmas aliangas se

repetem, a estrutura social 6 simplesmente reproduzida. Ao con-
trfrio, o casamento a uma distfncia maior, se de um lado exp6e-

se ao cisco e a, aventura, por outdo permite a especulagao: estabe-

lece aliangas in6ditas e movimenta a hist6ria gragas a ag5.o de
novak coalis6es. Mas essay experi6ncias, qualificadas de "excitan-

tes". desenvolvem-se em um cenfrio onde o casamento de primos

constituio pane de funds. Na 6poca de Heian, this casamentos
eram freqUentes na famiQia imperial. Ora, o Ge/t/f monogatar
cont6m uma Qnica defesa em favor do casamento de primes, que

ele p6e na boca do imperador reinante.

Mas acontece que este procura resolver um problema dificil:

encontrar um marido para uma filha dele, no entanto bastards e

privada da nobreza pda outta linda. A Qnica solugao que desco-
bre consiste em £az6-la cesar-se com um filho de um meio-lrmAO

de seu pai, tamb6m reduzido a. plebeidade devido a sua bastardia,
e ao qual no entanto aquele soberano tinha dado a mio de uma de

suas 6ilhas. Pris, refletiu o imperador atual, "olde encontrar um
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pretendente maid conveniente... uma solugao melhor do que a que
consiste em seguir, na segunda geragao, o precedente criado na

primeira?" -- de6inig5.o impec6vel, digs-se de passagem, do casa-
mento com a prima cruzada matrilateral. Neste faso, a preocupa-

gao com a seguranga prevalece: ao unir promos, o imperador espe-

ra restabelecer o equili.brio entre casamentos cuba desigualdade

resulta do fate de um dos c6njuges, ja privado de apoio do lido
materno, ser tamb6m um ou uma cagula na linha paterna. Em re-
sumo, o racioci.nio do imperador quake n5.o difere daquele que le-

vou Louis X[V a cesar uma de suas bastardas, ]]fademofseZZe de

Blois, com seu sobrinho que era fllho do irma.o cagula, Philippe
d'Or16ans, o futuro regente.

O casamento de primos permite, assim, tratar de violag6es a.

ordem social, e protege-la contra eventuais perigos. Em situag6es

homo essay que acabo de evocar, a prud6ncia, mge da seguranga,

ditz as escolhas matrimoniais. Em compensaga.o, conjunturas

menos problems.ticks podem encorajar families a tentar sua forte
e procurar novos aliados

Talvez passageiro, um desinteresse pelo casamento de pri-

mos, cujas motivag6es psico16gicas a literatura da 6poca revela,

manifeste-se entgo no Japao dos s6culos X e XI. Salvo circunst5.n-
cias crjticas, uma sociedade defrontada com a hist6ria aceita

conscientemente nela entrar. Esse atitude contrasta de maneira

peculiar com aquelas que os etn61ogos puderam observar ainda
recentemente nas ilhas Fidji. A sociedade ali contava com linda

gens muito numerosas; algumas esforgavam-se para manter as

mesmas aliangas durante v6rias gerag6es, mas nada proibia a
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coda um contrair casamentos simultg.neon ou sucessivos com um

nQmero indeterminado de outras linhagens. Ora, independence

da prftica existente, uma vez consumado cada casamento, os
c6nluges eram considerados como primos cruzados e, entre as du-

bs fame.bas, todas as designag6es de parentesco conseqaentemen-
te mudavam. A sociedade $1djiana nngia, entao, que o casamento

de primos fosse a regra, mesmo quando ela nio a obedecia. A his-

t6ria e a etnologia nos mostram, assim, como exemplo, dung soci-

edades que ng.o se desvencilham de uma estrutura elemental cu-
jas rai.zes provavelmente mergulham em seu passado. Fidji con-

serva a nostalgia dente e, peso menos em palavras, dele n5.o con-
segue se separar. Ao contr6rio, o antigo Jap5.o percebia seus limi-

ted, fazendo por conte pr6pria a descoberta tipicamente "medieval

de que sociedades que s6 aspiram a se reproduzir e se submetem a.

mudanga sem desej6.-la podem, sem abandonar as viag do paren '
tesco, encontrar no grande jogo das aliangas matrimoniais o memo

de se abrirem a hist6H.a e i.s condig6es de um futuro previsto.

A passagem de uma forma a outta 6 com freqii6ncia pouco

perceptivel, detectada apenas por uma ligeira inflexio das regras
e condutas. Mas disco resultam conseqU6ncias fundamentais. Em

lugar da linguagem do parentesco servir para perpetuar a estru-
tura social, ela torna-se um meio de quebrf-la e de remodels-la
As tami.bas n5.o se reproduzem mais segundo regras impostas a

todos; coda uma se dente libre para agar em bene6cio pr6prio.

Conseqaentemente, as dual linhas, paterna e materna, sempre
13
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adquirem se nio um peso legal, pele menos uma importancia
comparfvel que impede de se ver em uma ou em outra o eixo da
estrutura social. Este baseia-se, a partir de entao, na relagao en-
tre das

Coma uma esp6cie de Zeffmoffu, nio s6 o heidi monogafarf,

mas cr6nicas hist6ricas da mesma 6poca, O.hagamf e .Ellga mono-

gafarf, retomam constantemente o mesmo tema: para sua carrei-
ra, um homem depende da fam(lia de sua mulher, as fortunas
principescas sio uma questa,o dos parentes maternos. "Mesmo

para o $1lho de um imperador", 16-se no Ge/di, "a posig5.o da mie
altera judo". A prove disco 6 o casa do personagem principal, $1lho

do imperador reduzido a plebeidade "porque seu av6 materno n5.o

era suflcientemente importante e conseqUentemente sua mg,e

ocupava uma posigao inferior entre as dumas da corte". Nada
surpreendente que um jovem fosse exortado nesses termos: "Ache
uma mulher, e sogros &teis..."

Apesar da distfncia geogr6.$1ca e de uma diferenga de leis
s6culos, eu me permiti comparar o soberano do romance japon6s a

Louis XIV, da mesma forma preocupado com o futuro de uma bas-

tarda e garantindo-o gragas ao mesmo expediente. Que elsa ma
nipulag5.o audaciosa dos lagos de parentesco sda um trago carac-

teri.stick de um certo este.gio de sociedade, atenta a equilibrar

uma linha com a outta, 6 confirmado por um outro testemunho --
Saint-Simon fda exatamente como os personagens hist6ricos ou
romanescos do antigo Jap5.o, ao explicar que, privado de susten-
tagao do dado materno, ele teve de renunciar a se cesar com uma

6rfg: "Podia ser, continua ele, um nobre e rico casamento, mas eu

14
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era s6 e queria um sogro e uma fam(lia em que pudesse me apoi-
ar." (I, 1, XXVI). Como os maternos, objetos dessas praticas, con-

duzem sua pr6pria parte '/

Dizem que no Japao, entre meadow do s6culo XI e o final do

s6culo Xll, o clg. Fujiwara garantiu para sia efetividade do poder,

ao fazer sistematicamente suas irmis e suns 6ilhas se casarem
com os herdeiros do trono imperial. No momento em que nascia
um filho do imperador reinante, os Fuliwara at6 mesmo o obriga-

vam a abdicar, deixando o campo livre para a imperatriz dotada e

para sua familia que fornecia o regente. E esclarecedor destacar,
nos texton da 6poca, as atitudes dos maternos ocasionadas por

esse pol:inca: rivalidade exacerbada entre os pals de esposas lm-
periais(a sociedade era poligamica), cuja posigao e o poder de-
pendiam da fecundidade de suas 6ilhas e do sexo dos filhos que
nascessem. Nessas 6ilhas, os Fuliwara apostam coco em cavalos

de con'ida: a primeira que der um herdeiro macho a dinastia ven-
ce as demais, is vezes, homo se costume dizer, por uma cabega

Uma literature sobre a corte, que fain das relag6es amorosas ape-

nas em termos velados, manifesto-se sabre a vida $1sio16gica das

mulheres com uma crueza candida: nio poupa nenhum detalhe

sobre a presenga, a aus6ncia, a abundfncia ou a raridade de subs

regras ou, quando d6.o a luz, sobre os sangramentos e o.tempo de

ng,stick 6 de ter $ilhas; mal gens pals acabaram de casa-las com o

imperador ou com o principe herdeiro, des s6 t6m uma id6ia na
15
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cabega: que das tenham filhos com os quaid, por memo de outras

6ilhas, des reiterargo subs operag6es

Dense modelo, a antiga Franca oferece tamb6m um esbogo,

senio na faml0ia real, pelo menos na alta nobreza: "Chamillart,
diz Saint-Simon(ll, XLVll), sonhava em consolidar seu 6ilho em

seu cargo por interm6dio de uma alianga que neue o sustentasse.
Os Noialles, ancorados em todd a parte por suns filhas, queriam
colocar uma nessa casa poderosa para terem tudo." Assim se con-

6lrma esse papel de operadoras do poder, reservado is mulheres

em sociedades n5.o obstante de direito paterno, e que explica tam-

b6m recasamentos, freqhentes nesse tipo de sociedade em que as
mulheres representam apostas t5.o consider6veis, que nio se de-

cide apostf-las sem a perspectiva de retorno: 6 precise que, em
caste de separagao ou de viuvez, das sejam reutiliz6veis. Os fndios

Kwakiutl da costa do Pad.6co canadense nio esperavam, para

reutilizar suns nlhas, sequer a disc6rdia conjugal ou a morte do
marido: des as obrigavam a divorciar e a se casarem novamente
v6.das vezes seguidas, para em dada uma delay subirem e garan-

tirem is criangas que nascessem uma posig5.o mais alta na socie-

O papel das mulheres homo operadoras do poder is vezes
tomb formal extremas. Df ent5.o a ilusio de um sistema matrili-

near e at6 mesmo matriarcal, enquanto se trata somente, para as

linhagens masculinas, de mellor estabelecer seu poder por meio
das mulheres tratadas como samples instrumentos. No reinado
Melina do centro de Madagascar e entre os Lovedu da Afhca do

Sul, uma reforms que, de maneira curiosa, aconteceu exatamente

dadea
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na mesma 6poca, bem no in(cio do s6culo XIX, substituiu a suces-
s5.o agnatica por uma sucessg.o puramente feminina. Durante tr6s
quartos de s6culo em Madagascar, at6 o $.m da dinastia Merino, o
trono ng.o foi maid ocupado seng.o por mulheres. Sempre foi assam
entre os Lovedu. Mas no reinado sul-africano, o poder efetivo per-

tencia aos bos maternos e aos irma.os das rainhas, que Ices da-

vam inclusive herdeiros, ao exercerem secretamente junto a das
o ofTcio de amantes incestuosos

Na tipologia que tento esbogar, Madagascar ocupa um lu-
gar intermedi6rio entre o reinado Lovedu e o Japao medieval:
uma linhagem masculine fornecia os esposos das rainhas, que
ao mesmo tempo elam deus primeiros-ministros e governavam

em seu none. No decurso do s6culo XIX, o primeiro-ministro
Rainilaiarivony foio esposo sucessivo de tr6s rainhas coma, oito
s6culos antes no Japan, o regente Fujiwara Michinaga tinha fido

o sogro sucessivo de tr6s imperadores

Deslocada para Rns politicos, a linguagem do parentesco

oblitera ent6.o, em parte, a distingao entre linha paterna e linha
materia. Nos cason que examinei, a pol:leica dos maternos consis-

te em transgredir aos poucos os direitos paternos, e os respectivos

direitos das dubs linhas comegam eventualmente a se confundir:

tend6ncia que encontra sua express5o mats acentuada na insti-

tuigg.o africans do casamento entre mulheres: uma damn bem-
nascida podia se cesar com uma ou vfrias esp

osas e tornava-se o

de deus filhos, gerados por amantes autorizados. asta

instituigao, em que se pode observar uma esp6cie de patrilinea-
rismo invertido, tinha na America do Norte seu sim6trico ou qua-
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se: um nobre Kwakiutl, desejoso de "entrar", homo se costumava

dizer, em uma familia sem $ilha, casava-se simbolicamente com

um filho ou, na malta de nlho, com uma parte do corps, bragg ou
perna, do chefe de famlnia; portanto, casamento entre homens.
lsto lembra, entre n6s, a ap6strofe de um pretendente de outrora

a seu futuro sogro: "N6o 6 com sua filha que me casa, Senhor, 6
convosco mesm.o e coin vossa casa

Consideremos, agora, um terceiro aspecto desses sistemas.

Ries ng.o tendem somente a obliterar a disting5.o dos paternos e

maternos. Obliteram tamb6m aquela entre exogamia e endoga-
mia ou, dais exatamente, a escamoteiam. De cato, os doin fen6-
menos estio ligados: se nio podemos de6inir estes sistemas estri-

tamente homo patrilineares ou matrilineares, 6 por raz6es que re-
sultam das modalidades da alianga matrimonial e em considera-

g5.o aos respectivos poderes que exercem os receptores de mulhe-
res e os doadores. homo receptor, um grupo se serve de seus ho-

mens para fortalecer sua posigao; como doador, ele se serve de
suas mulheres. E ipso, qualquer que sqja o modo de descend6ncia

ou de filiagao. Acontece simplesmente que em algumas sociedades

-- ou na mesma em certas 6pocas, ou ainda em ambientes diferen-

tes -- elsa relagao torna-se tense e esse dinamismo imprime sua
marco nos costumes

Dessa relagao, deja tensa, deja instfvel -- ou as dubs ao

mesmo tempo -- nance o cognatismo. No keio da alianga, a relagao

que une e op6e os receptores e os doadores oscila entre dots p61os.

Esse oscilag5.o pode se produzir no tempo, em razfo de uma de-

mografia flutuante; pode tamb6m de forma duradoura opor socie-
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dudes entre si, por motivos maid profundos relativos a sua estru-
tura. Nos doin cason, ela engendra o que se poderia chamar pseu '

doformas: aspectos da estrutura social superficialmente percebi-
dos homo patrilinear ou matrilinear, por memo dos quaid sio defi-

nidos erroneamente sistemas que, na realidade, n5.o sio nem um

nem outro, porque a regra de filiagg.o ou de descend6ncia, mesmo

quando existe, ng.o 6 o bator pertinente.

Portanto, 6 a primazia da relag5.o de troca sobre o crit6rio
unilinear que explica, afinal de contas, que os grupos trocadores

possum simultfnea ou sucessivamente, praticar a exogamla ou a

endogamia, de acordo com sua conveni6ncia. Uma permite diver-

de centos discos. A outra consolida e perpetua as vantagens adqui-

ridas, mas n5.o sem expor a linhagem momentaneamente maid

poderosa aos perigos que para ela representariam colaterais mui-
to pr6ximos que se tornam rivals. Ou sega, um jogo duplo de aber-
tura e fechamento: gragas ao primeiro, able-se a. hist6ria e explo-

ra-se as conting6ncias, enquanto o segundo garante a conservagao

ou a volta regular dos patrim6nios, das posig6es e dos t:itulos.

As famiDias reinantes da antiga Europa, mas tamb6m as da
.AfHca, de Madagascar, da Indonesia e da Polin6sia oferecem

inQmeros exemplos da dupla alternative descrita por Saint-Simon

a prop6sito do casamento de um meta de Louis XIV, o duque de
Berry: 6 preciso primeiro escolher entre o que o proprio tutor
chama "o casamento estrangeiro" -- excluido em um periodo em

que todd a Europa este contra a Franca -- e o casamento pr6ximo,

pele qual se decide. Mas entao, procurar-se-6 a prometida entre
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os Or16ans ou entre os Conde, into 6, em uma linha colateral rela-

tivamente mats pr6xima ou mats distanciada? Evoquei paralelas
ex6ticas, mas nio h3. necessidade de it a16m das familial nobres

europ6ias, para encontrar nas genealogias um contraste surpre-
endente, que, na realidade, 6 uma correlagao entre casamentos

com nao-parentes ou mesmo com estrangeiros, e - Saint-Simon

ata muitos exemplos disso -- casamentos em graus muito pr6xi-
mos: primos germanos, tio e sobrinha, sobrinho e tia

E impressionante como nas famiOias regis ou pr6ximas do

trono, as unites do primeiro lipo permitiram usualmente a pater-
nos ou receptores captarem patrim6nios fundig.rios, trazidos por
mulheres procuradas alhures. Foi por interm6dio das mulheres
que os condados de Champagne e de Toulouse, o ducado de Bor-

gonha passaram a casa de Franca, os Flandres a casa de Borgo-

nha, os Pai.ses-Baixos a casa de Austria. Tamb6m por interm6dio
das mulheres, o senhorio de Bourbon foi sucessivamente trans-

portado para as casas, primeiro de Borgonha, em seguida de

Dampierre, finalmente de Franca, o reinado de Navarra para as
cases de Albret e de Bourbon. O mesmo aconteceu com os titulos

ou senhorios que estio na origem de diversos ramos da casa de
Bourbon

Ainda nesse casa, parece que atingimos uma con6iguragao
essencial, inerente a centos estfgios da sociedade ou a uma Gertz

rage de sua evolugao. No Japao do perfodo de Heian, em que a re-
sid6ncia parece ter fido duolocal ou at6 mesmo uxorilocal -- o ma-

rido visitava sua esposa na casa dela -- denominava-se freqtien-
temente as mulheres pelo local de resid6ncia: a Damn da 2' ou da
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5' avenida... As mulheres possufam, para transmiti-las habitual-
mente a suds filhas, uma ou vgrias resid6ncias principescas na

ilustra tamb6m a Idade Media europ6ia da mesma 6poca, somen-

te no s6culo Xll o local de resid6ncia tornou-se nome patrilinear, e

o que na Idade Media era chamado o "nome de terra" foi substi-
tuido pele "Dome de raga". Presente nas sociedades de cultura
dais rudimentar, mas tamb6m de tend6ncias cogn6ticas, por

exemplo, na Melan6sia, esse dia16tica do "nome de raga" e do
"nome de terra" poderia ser um sintoma desse tipo de organiza-

Mesmo na .Afhca, na origem mitica dos principais reinados

encontra-se o mesmo esquema fundamental, confinnado tamb6m
de um extremo a outro da Oceania. De acordo com esse esquema,

a sociedade baseia-se na antiga unis.o de um estrangeiro bem-

nascido com uma filha ou irma de aut6ctones -- ou supostamente

tail -- que Ihe deu a terra e a soberania sabre etta. No mesmo
sentido, notar-se-6. que os memoHalistas malgaxes fazem re-
montar a origem da dinastia Melina a um povo real ou mitico, os
Vazimba, e que os inspetores reals instituidos no s'6culo XIX fo-
ram chamados "esposos da terra", t,'adfnfany, titulo bem de acor-
do com a tele segundo a qual a dinastia serif resultante dos re-
ne'm-chegados que "esposariam a terra" na pessoa das irmis ou

6ilhas dos primeiros ocupantes-

Acostumados a observer sociedades em que as relag6es de

parentesco constituem o alicerce, os etn61ogos se perguntam com

freqii6ncia o que acontece com os grupos baseados na descend6n-

gaoH
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cia, quando surged as formas rudimentares de Estado. Questao
para a qual evitaremos uma resposta extremamente dimples. O

Estado pode manifestar-se de vg,rios modos e com diversas carac-

terfsticas particulares: diferenciagao de fung6es governamentais,

centralizagao de poder, estabilidade dos 6rgaos de decisg.o e de
execugao, emancipagao do parentesco real ou ficticio que une go-
vernantes e governados. A16m disco, entre as chamadas socieda-

des "sem Estado" e aquelas em que o Estado emerge, h6. lugar
para in6meras sociedades, diferentes umps das outras, em que os

grupos de descend6ncia subsistem ao lido de 6rgaos polilticos ou
administrativos centralizados

Mas, apesar dessas ressalvas, compreendemos um pouco

melhor, pele que precede, como e de que modos os "velhos lagos de

langue", para falar homo Marx e Engels, se alteraram. Argo de
essencial acontece quando grupos de descend6ncia se cindem e

deus segmentos se unem com segmentos de outros grupos, para
dar nascimento a unidades de um novo tipo resultante dessas re-
combinag6es

Essay unidades dependem tanto das maneiras diferentes

pdas quads se unem por permutas ou translocag6es homo de sua

capacidade para se reproduzir de forma id6ntica. Em outras pda
vras, das resultam tanto da alianga quanto da niliaga.o, que se
tornam mutuamente substitufveis. Foia esse lipo de unidades
que, hf alguns ands, propus aplicar o termo "casa"; e os pr6prios

historiadores que, para o mundo europeu, estudam esse typo de
formagg.o social t6m enfatizado que a casa, diferente da familia,

tamb6m n5.o coincide com a linhagem agnatica, que i.s vezes 6 at6
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destitu:ida de base bio16gica e consiste, fundamentalmente, em
uma heranga material e espiritual que compreende a dignidade,
as origens, o parentesco, os nomes e os s:imbolos, a posig5.o, o po '

der e a riqueza. Esse descrigao cube muito bem is instituig6es
americanas, is polin6sias e mesmo, at6 um cerro ponto, is africa-

nas que, ha um s6culo, os etn61ogos se declaram incapazes de
classi$icf-las em uma tipologia tradicional, uma vez que nelas ng.o

podemos ver nem tribos, nem das, nem linhagens, nem famiQias.

O que 6, entao, a casa? Em primeiro lugar, uma pessoa mo-

ral; em seguida, detentora de um domilnio constituido por bens
materiais e imateriais; e que, en6lm, se perpetua, ao transmitir

seu none, sua fortuna e seus t:itulos em linha direta ou 6lcti.cia,

considerada legg.time com uma 6nica condigao -- que esse conti-

nuidade possa se exprimir na linguagem do parentesco ou da ali-

anga e, na maior parte das vezes, das dubs juntas. Considerando

a impossibilidade de de6nir a casa pda descend6ncia unilateral --

patrilinear ou matrilinear --, ou por um modo de reprodugg.o que
serif exclusivamente ex6gamo ou end6gamo, o crit6rio essencial,

do qual todos os outros decorrem, do meu ponte de vista 6 este:
em uma sociedade "de cases", a filiag5.o equivale a. alianga, e a

alianga a filiagao. Uma Hrmula de Saint-Simon(I, XVIII) ilustra
admiravelmente esse equiva16ncia. Para demonstrar que a her-
deira de um feudo, apesar de femea, perdeu, ao se casar nova-
mente, sua posing.o e subs honras de duquesa, ele argumenta que

'a primeira eregao do feudo foi extinta no langue do primeiro ma-
rido". Esse tradugg.o abrupta de um lago social em termos bio16gi-

cos 6, de faso, impressionante. Mesmo em mem6rias escritas em
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pleno s6culo XIX, encontra-se enraizada a convicgao, tio freqhen-

temente colocada em prftica em 6pocas anteriores, de que uma
famiHia nobre privada de descend6ncia macho pode entretanto
perpetuar sua raga, ao casar sua filha com um homem que rece-
ber6. o none da casa para a qual ele entra, herdarg. os bens e os
titulos e os transmitir6. a deus fllhos

No inicio desta exposig5.o, eu procurava saber homo e em que

condig6es uma sociedade chega a reconhecer para si uma dimen-

s5.o hist6rica na qual ela certamente j6. se situava, mas que opta-
va por ignorar. Chamar de "fmas" esse Lipo de sociedade, 6 tam-
b6m supor que uma dist6ncia mi.nima separa sua ideologia de sua

pr6.tier: ou entao, coco outrora se pensava, a primeira replete $1-
elmente a segundo; ou ent5.o a ideologia desfigurou a realidade,

impondo-the por6m um pequeno nQmero de distors6es que a ob-

servag5.o e a anflise conseguem perceber sem muita dificuldade.

Nas chamadas sociedades complexes ou semi-complexes, a

ideologia descola-se maid nitidamente da infraestrutura. As dis-
tfncias se ampliam e se distribuem sabre v6.d.os eixos. De um
lada, a sociedade mant6m simultaneamente v6.rios sistemas ou

subsistemas ideo16gicos: oficial, popular, eclesi6stico, laico, de

profissionais etc. Por outdo, sociedades que, com as devidas res-
salvas, parecem relativamente "planar" -- pois, do mesmo modo
que nfo existed sociedades absolutamente "friar", n5.o h6. socie-

dades absolutamente "planar" -- dio lugar a sociedades das quaid

s6 se pode compreender o funcionamento recorrendo-se a vfrios
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parametros: os lagos de parentesco, certamente, mas tamb6m o
local de resid6ncia, a assist6ncia econ6mica, a sustentagao politi-

ca, as obedi6ncias religiosas. Conforme privilegie um parametro

ou outro, um individuo potencialmente afiliado a inQmeros grupos

pode manter algumas afiliag6es na reserve, abandonar outras, fa-

zed valer as que julia as maid apropriadas para melhorar sua
condigao material ou seu status social em fungao das circunstfn-

cias, do lugar e do momento.

Conseqtientemente, as relag6es de superioridade ou de infe-
rioridade entre os indivi.duos ou grupos deixam de ser transitivas

Nada impede que uma posing,o superior em certos aspectos sega

inferior em outros. IH6. muito tempo, Hobart dera exemplos disco
nas ilhas Fidji. Maid recentemente, a prop6sito do reinado polin6-

sio de Tonga, Elizabeth Batt mostrou coma, em uma sociedade hi-

erarquizada e de descend6ncia indiferenciada, ciclos de track po-
dem, no entanto, se fechar em fungi.o de doin para.metros: a posi-

ga.o e o poder, que variam em raze.o inversa um do outta, de forte
que no moments em que se concluio ciclo, "o poder politico pode
transformar-se em uma posing.o alta:

A Franca feudal conheceu situag6es dense Lipo. Existia um

poderoso senhor que, para uma de subs terras, foio vassalo de
seus pr6prios vassalos; enquanto conde do Vexin, o proprio rel
era, ainda no s6culo Xll, vassalo do abade de Saint-Denis

Sem remontar a tanto tempo auras, um texto do fim do s6-

culo XV, publicado em 1759 por La Curne de Sainte-Palaye, inti-
tulado Z,es Honnezzrs de Ja conf(a de Borgonha), descreve os con-

flitos de posigao resultantes da consideragao de doin parametros
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que o tutor chaka "a extensio de dominagao", de um lido, e "o
grau de aproximagao maior ou menor do tronco real", por outro;
tamb6m os conflitos entre a antigtiidade do titulo e o Ingo de vas-

salagem ou, para uma mulder, entre a posigao herdada do nasci-
mento e a resultante do casamento. Conseqti6ncia interessante

delta 61tima oposiga.o, e que encantaria um etn61ogo se ele a ob-
servasse em uma sociedade exotica: na ocasi5.o das bodes de

Charles Vll, uma certs dame sentou-se no pen61timo lugar coco

esposa de seu marido durante uma metade da refeigao e, durante
a outra metade, a mesa da rainha na qualidade de prima germa-
ne do rei:... Poder(amos cigar cason compargveis e nio menos pi-
torescos, provenientes de sociedades sem escrita da costa do Pad.-

fido canadense, da California ou, na Oceania, da Nova Zell.ndia,
de Samoa e de Tonga

At6 h6. pouco tempo, apressariamo-nos a buscar na litera-

tura etnogr6.mica a explicagg.o de costumes morton ou vivos dos

quaid n5.o entendiamos o sentido, para neles distinguinnos so-

Belo exemplo de relagao intransitiva, em Saint-Simon(eu resumo): Es.
trees e Tallard sio marechais da Franca e, nesse ofTcio da coroa, Estr6es 6
o mats antigo, mas nio 6 duque, e Tallard o 6, confirmado no Parlamento
Por outdo lada, Estr6es 6 noble da Espanha ha mats tempo do que Tallard
6 duque e, nas cerim6nias da corte, "os nobres da Espanha t6m pHmazia
sabre os duques" conforme a antigtiidade de uns em relagao aos outros.
Coda um tinha uma dignidade igual, mas diferente: uma era estrangei-

ra, a outra do Estado. Elsa dignidade estrangeira alternava por antigtii-
dade com a primeira do Estado nas cerim6nias da corte, mas nio podia
ser admitida em uma sessio em que se tratasse de assuntos do Estado
ConseqQentemente: Estr6es tem prioridade nas cerim6nias da corte.
Tallard tem prioridade nas cerim6nias do Estado [ou sega, no Conse]ho de
Reg6ncia]. il/dmofres, IV, LXX
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breviv6ncias ou vestigios de um este.gio social arcaico ainda ilus-
trado pelts povos selvagens. Ao contr6rio dense "primitivismo '

obsoleto, reconhecemos hoje que formal de vida social e typos de

organizagao bem testemunhados em nossa hist6ria podem eluci-

dar os de sociedades diversas, onde aparecem pouco diferenciados

e embaralhados porque insuficientemente documentados e obser-

vados em perfodos extremamente curtos. Entre as chamadas so-

ciedades "complexas" ou "desenvolvidas" e as denominadas erro-

neamente "primitivas" ou "arcaicas" a distg.Ucla 6 menor do que
se poderia pensar. Para superb-la, a etnologia deve aprender a
utilizar a hist6ria em seu beneflcio tanto quando a hist6ria pode
se beneficiar da etnologia.

Sem d6vida esse procedimento levanta problemas metodo-

16gicos e at6 mesmo te6ricos. Na esperanga de tornar vis:iveis al-

gumas semelhangas e de revelar coincid6ncias, justapus ou so-
brepus sociedades que, quanto ao resto, nada permite classificar

em uma mesma categoria: umas de um navel t6cnico e econ6mico

muito baixo, outras desenvolvidas; dispersal pele mundo, distan-
ciadas no tempo por v6.rios s6culos, letradas homo o Japao medie-

val h6. quinhentos ou seiscentos anon, ou entio que se mantive-
ram sem escrita at6 a 6poca contempora.nea... Coma acreditar que

dessa misce16.nea disforme, possamos tirar aldo para alimentar a

reflexio? Maid precisamente, se meu esforgo para desvendar um
certs tipo de estrutura social me levou a amalgamar sociedades

de outro ponto de vista heter6clitas, esse tipo de estrutura n5.o fi-
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cara privado de exist6ncia real, como uma criagao do espi.rito, ar-

bitr6,ria e gratuita, que n5.o pode corresponded a nenhum este.gio

hist6rico ou etapa identi$1cg.vel da evolugao das sociedades?

Para tentar responder, evitaremos uma confusio que come-

tem muitos etn61ogos, e talvez tamb6m alguns historiadores:

aquela entre elementar e complexo de um lada, anterior e posteri-

or, por outro. A primeira oposigao results de uma classificagao de
sistemas de acordo com sua forma; a segundo, da construgao de

uma genealogia. A relagao entre uma forma samples e uma forma

complexa coloca um problema de order 16gica, que n5.o implica ne-

cessariamente o problema hist6rico da passagem de uma forma an-

tiga a outta maid recente. Disco resulta que devemos escolher entre

as dubs perspectivas, e que, ao ordenar logicamente estruturas,
renunciamos a nada conhecer de sua evolugg,o no tempo?

Uma observagao prove o contra.rio: a pesquisa hist6rica e a

anflise estrutural com muita freqii6ncia vivem uma harmonic en-
tre autores cujos nomes encontram-se associados maid habitual-
mente a. segundo. Saussure dedicou-se anos a 6to para construir

uma genealogla das diversas vers6es dos .ZVlbeZu/zgen, em que ele

via uma cr6nica fabulosa do primeiro reinado de Borgonha. Ao
examiner deus manuscritos, nada mats interessante, de um ponto

de vista metodo16gico, do que o modo como ele coloca a an61ise es-

trutural a servigo de uma reconstrugg.o hist6rica. Costume-se fazer
de Rivers um ap6stolo dessa forma extrema de pensamento hist6ri-

co a que chamamos difusionismo; ignore-se que, para ele, elsa ati-

tude epistemo16gica deja acompanhada de uma outra, nitidamente
estrutural, e jamais temos o sentimento de que das se choquem.
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E que, na realidade, em niveis de pesquisa diferentes, a ins-
piraga.o 6 a mesma. Ora nos dedicamos a determinar centros de
difus3.o, ora a desvendar estruturas profundas; nos doin casos,

grata-se de encontrar a semelhanga na diferenga, em outras pala-
vras. de uma busca do invariante. Mesmo no pensamento de Cu-

vier. as dung coisas estio ligadas: a anatomic comparada, que se

baseia na classificagao de sistemas de acordo com sua forma e na

lei de correlag5,o das panes, constitui uma preliminar para a de-

monstragao de que houve perl-odom geo16gicos sucessivos, e que a
vida na terra tem uma hist6ria.

A16m disco, foi sob a influ6ncia das id6ias de Cuvier que, por

interm6dio de Friedrich Schlegel, a gramatica comparada das lin-

guas indo-europ6ias ganhou forma, levando a criagao de uma lin-

gtHstica hist6rica. Nio nos esquegamos tamb6m de que Elliot
Smith, fundador em etnologia de um difusionismo radical -- uma

vez que pretendia encontrar no mundo inteiro a influ6ncia do an-

tigo Egito - homo Cuvier, em materia de profissao, era anatomis-
ta. Portanto, mesmo o difusionismo, e com mais Fazio ainda

qualquer pesquisa hist6rica t6m uma importancia essential para
a an6.lise estrutural: por viag diferentes e com chances desiguais,

essay trajet6rias tendem ao mesmo objetivo, que 6 de tornar inte-

ligiveis, ao conferir-lines maid unidade, fen6menos aparentemente

heterog6neos. A anflise estrutural vai mesmo ao encontro da his-
t6ria quando, sem dados empiricos, atinge estruturas profundas

que, por serem profundas, podem ter fido tamb6m comuns no
passado.
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As ci6ncias humanas poderiam se interessar com proveito
por problemas que se colocam atualmente 6.s ci6ncias naturais.
n5.o com o objetivo de engrenar, ouso dizer, as condutas culturais

dos homens em sua natureza animal a, maneira dos socio-bi61ogos,

mas porque as discuss6es em curso levantam quest6es de impor-

tfncia 61os6$ica concernentes i,s relag6es entre a nowa,o de cZassf-

HLccLQao e a de geneatogict

Cube observer que esse nova sistemftica das esp6cies vivas

ou desaparecidas, denominada cladilstica, pode ser interpretada,
de maneira alternada e 6.s vezes simultaneamente, homo um m6-

todo para determinar uma order de sucessao, no tempo, de esp6-
cies mats ou menos diretamente aparentadas, ou entio homo uma
tipologia indiferente a. pesquisa dos troncos. Neste Qltimo cano, a

formulag5.o de procedimentos rigorosos para de6lnir grupos, esta-

belecer entre des uma ordem hier6rquica, relag6es de encaixe e
de inclusao, pode oferecer um valor heurfstico n5.o s6 em biologic,

mas em qualquer campo de estudo em que s5.o observadas rela-
g6es compar6veis a homologias .

Que lig6es nossas disciplinas podem entio tirar da cladisti
ca? Percebo pelo menos dual.

Em primeiro lugar, a cladistica parte do prince.pio que a pre-
senga, em dubs esp6cies, de caracteri.sticks primitives comuns nio

implica que das seDam parentes pr6ximas. A posse comum de cin-

co dedos nio autoriza aproximar o homed da tartaruga e da sa-
lamandra. Trata-se de uma caracteristica primitive, que prova-
velmente todos os vertebrados terrestres possuiram; algumas es-
pecies conservaram-na, outras a perderam: tal homo o cavalo, do
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qual, apesar de seu dedo xlnico, o homem '6 dais pr6ximo do que
de qualquer batraquio ou r6ptil.

O principio vale para as ci6ncias humanas. Assam, um etn6-

logo nio teria o direito de juntar em uma frvore genea16gica soci-
edades que praticam a troca de irma.s. Essa forma muito rudimen-

tar de troca math.modal, se nio for expressamente proibida, pode

aparecer ou reaparecer em qualquer sociedade, da maid "primiti-
ve" a. dais "civilizada"; n6s a observamos eventualmente na nossa

Do mesmo modo o casamento de pH.mos, que Francoise Zonabend

mostrou ter reaparecido no campo, na Franca contemporanea. As
comunicag6es facilitadas, gragas ao autom6vel, reintegram, no cir-
culo de conhecimentos, colaterais que se tinham perdido de vista
hg. quito tempo. A velma politica matrimonial que queria que 'os
casamentos se reencadeassem" 6 revitalizada. Mas ipso nio auto-

riza a fazed da sociedade rural francesa um parente pr6ximo dos
Nambikwara.

Em compensagao, a clad:istica baseia-se na presenga de ca-
racterfsticas evoluidas comuns para juntar, na mesma 5.rvore, es-

p6cies muito diferentes em relagao a. anatolia, a. $1siologia, ao
comportamento bio16gico ou a adaptagi.o ao meir. Os p6ssaros se-
ri.o colocados maid pesto dos crocodilos do que dos animais de

langue quente; a foci, Haig perto da doninha e da lontra; a ot6.ria,
maid pesto do cachorro e do urso do que, apesar das semelhangas

superficiais que os fazem serem classificados come pinipedes, es-
tes dais animais estio pr6ximos entre si. En6im, do mesmo modo,

o gorila.e o chipanz6 sio mats pr6ximos do homed do que o oran-
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gotango, de modo que a chamada categoria dos "grander macacos;

ngo tem maid lugar na nomenclatura.

A antiga sistem3.tice registrava as esp6cies atuais ou fosseis

a 6im de ordenf-las today em s6rie evolutiva. Ela via em cada qual
um antecessor direto ou um testemunho sobrevivente de uma ou-

tta esp6cie, concebendo ent5.o as relag6es entre esp6cies com base
no modelo entre ancestral e descendente. A dadi.stick substitui

esse visa.o genea16gica por uma visio das relag6es colaterais: ela

disp6e as esp6cies em relag6es de fraternidade e de parentesco de

primos. Ora, colocar today as esp6cies, atuais e f6sseis, na mesma

pos\ &o a que G seu modo, para as saciedades, fazed tamb6m os

efn(iZogos -- dispense a atribuigao do papel do ancestral comum a

qualquer uma delis: em um cladograma, nio h6 lugar obrigat6rio
para esp6cies ancestrais; das tornam-se condig6es colocadas a

posferfozf, se insistirmos em ler uma genealogla por trig de uma
classificagao.

Todavia, uma di$1culdade resulta da multiplicidade de crit6-
rios, entre os quaid 6 preciso escolher, para constituir as esp6cies

em fratrias. Conservaremos os tragos morfo16gicos, os modos de
reprodugao, o n6mero de cromossomos, os g.cidos nucleicos, as ca-

deias de hemoglobina, a16m de outros? A coda crit6rio, ou conjunto

de crit6rios, corresponder5.o 6rvores ou cladogramas diferentes

Prefer6ncias subjetivas entrar5,o em jogs, entre as quads o princf-
pio de organizagao nem sempre permite resolver.

Os defensores da an61ise estrutural identiHicam-se com elsa

problemftica. Ries tamb6m encontram esse g6nero de dificuldades
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e este.o freqtientemente expostos is mesmas cHticas. E dais, re-
conhecem a cladistica por ter, em um terreno maid fechado que o
deles, aberto uma via intermedi6ria entre a ordem da estrutura e
a do evento. Uma sistem6.tice bem concebida traga cadeias que

representam relag6es posse-veil entre gens objetos. Ela nio se p6e

a questa.o de saber quaid desses itiner6.dos foram seguidos, nem

sequel se o verdadeiro itinergrio, diferente de todos aqueles que
imaginamos, juntou fragmentos que prov6em de v6rios. Longe de
dar as costas para a hist6ria, a an6.life estrutural submete-the

uma lists de encaminhamentos concebilveis, entre os quaid so a

hist6ria poderf determinar aquele ou aqueles efetivamente segui-

Desde o seu aparecimento, hg. uns quinze anos, a cladfstica

continua a ser ardentemente discutida. Nio penso em me imlscuir
nesses debates de especialistas principalmente porque, se o etn6-

logo pode aderir ao mesmo programs, ele o seguira i.s avessas. A
cladistica exclui as chamadas caractedsticas primitives; ela cons-

tr6i seus grupos "irmios", retendo as Qnicas caracteristicas que
denomina derivadas ou evolui.das. N6s tamb6m levamos em consl-

deragao as caracteristicas evoluidas das sociedades que estuda-
mos, mas sabemos que, procedendo assim, razemos etna-hist6ria

ou, simplesmente, hist6ria. Nossa tarefa particular consiste em
descobrir, em esp6cies sociais muito diferentes, a persist6ncta ou o

ressurgimento de propriedades dimples, que corresponded is ca-
racteristicas primitives dos cladistas, ngo para descartf-las, mas

para ret6-las. A Fazio dessa inversio 6 dimples. Os bi61ogos co-
nhecem as caracteristicas primitivas das esp6cies vivas; des sa-
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bem, por exemplo, que observados no navel molecular, os processor

ffsico-qui.milos sg.o por todd a parte os mesmos. Menos avangados,

estamos ainda a procura dos mecanismos elementares que operam

da mesma forma, qualquer que deja o grau de complexidade de
dada organizagao; e quando acreditamos encontrg.-los, 6 sabre des
que concentramos a atengao.

Mas, assim homo os cladistas, n5.o aceitamos que a partir

dessas caracteri.sticks primitivas possamos construir uma genea-

logia, nem que entre as sociedades que as apresentam devs existir
um parentesco pr6ximo. Vemos sobretudo nessas caracteri.sticas

as mesmas manifestag6es de um fundo comum ao conjunto das

sociedades humanas, e cuba persist6ncia ou o renascimento espo-
rgdico confirms que esse fundo comum, is vezes latente, 6 entre-
tanto bem real

O typo de estrutura que tentei identi$icar com o nome de so-

ciedades "de casas" levanta outro problems. Nio hf contradig5.o
em falar de estrutura olde descrevi apenas um jogo de rivalidades

entre estrat6gias individuais ou coletivas? Para ser mats exato. o

que consideramos uma estrutura social de um lipo particular nio
se reduz a uma media estate.utica que results de escolhas feitas

com todd a liberdade, ou que, pelo ments, escapa a qualquer de-

terminagao externa? Coma 6 pouco plausivel que as sociedades

humanas se distribuam em dots grupos irredutiveis, umps resul-

tantes da estrutura, outras do evento, duvidar que a anglise es-
trutural se aplique a algumas leva a recuse.-la para today.
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Essa crjtica, que se arrasta um pouco por todd a parte, ins-

pire-se em um espontanei.smo e em um subjetivismo em vega. Se-

rra precise, entg.o, renunciar a descobrir na vida das sociedades
humanas alguns prince.pios organizadores, e nelas ver apenas um

imenso ceos de amos criadores surgindo todos em navel individual,

e assegurando a fecundidade de uma desordem permanente'2 A
guise de conclusa.o, gostaria de apresentar breves observag6es so-
bre o que me parece uma abdicagao a qualquer pensamento que se

pretends dent:ifico.
Tomemos a titulo de exemplo as bells pesquisas de Madame

Francoise H6ritier-Aug6. Blas demonstram que em sociedades em

que sg.o decretadas numerosas proibig6es ao casamento, fora das

quais os individuos sio deixados livres para escolher seu parceiro,
as redes de alianga mostram-se tio $rmemente estruturadas

quanto se as escolhas matrimoniais obedecessem a regras.

Esse not6vel fen6meno admite dual interpretag6es. Em pri-

meiro lugar poderiamos supor que, em uma pequena populagao,
uma mistura resultante de quaisquer aliangas fora dos graus

proibidos faz que, sem que o saibam, todos os membros da socie-
dade sejam aparentados entre si, aproximadamente no mesmo
grau. O fate de todos os casamentos se situarem bem pr6ximos a
esse grau seria resultado da estrutura do grupo, mantida est6vel
pelo jogo de fallores ocultos.

Ou consideraremos que esse grau m6dio de parentesco entre

os c6njuges se explique por motivag6es de ordem afetiva, moral,

econ6mica ou politico, que incitam coda individuo, no limite dos
kraus proibidos, a se cesar com o maid pr6ximo. Mas mesmo com
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esse hip6tese, podem se tratar de estrat6gias e de escolhas indivi-
duais'2 Se o fen6meno 6 tio difundido que o estudo das genealogias

o comprove, 6 preciso super que essay prefer6ncias, pelo rata de
serem comuns, insiram-se em um sistema de normal. Procedem
de limited e exig6ncias coletivas, respeitam um modelo que n5.o

seria posse.vel reduzir a uma some de disposig6es individuais de
order utica ou afetiva, dada a sua generalidade. A16m disco, nio 6

preciso ultrapassar o dualismo da estrutura e do events? Traba-
Ihos cientificos recentes levam a ipso, ja que 6sicos e quimicos, que

aceitam e at6 mesmo procuram o dialogo com as ci6ncias huma-

nas, demonstram que em dominion tio diferentes como a termodi-
ng.mica dos fluidos, a cin6tica quimica e a formagao de cidades ao

lingo dos s6culos, assimetrias aparentes, turbu16ncias e instabili-

dades podem ser auto-organizadoras, e que mesmo a desordem

engendra regularidades.

Ent5.o n5.o nos deixemos enganar pda ingenuidade tgo fre-

qaente hoje, que consiste em acreditar que a busch de uma ordem
e a exaltagg.o dos poderes criadores do indivfduo sham programas
mutuamente excludentes. Muito pelo contr6rio, a anglise das es-

trat6gias e das escolhas individuals abre i.s nossas disciplines
vastos campos de pesquisa em que, at6 agora, ngo ousavam muito
se aventurar.

Durante uma primeira rage, a etnologla se limitou ao mats

f6.cil, privilegiando, para seu estudo, pequenas sociedades cujas

relag6es de parentesco constituem fundamental #J . .=-mAn
mente o alicerce, e

que formulae para uso inferno leis de arden muito simpler:
rnesmo se essay leis s6 oferecem um reflexo deformado dos prince
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pios Penis que regem seu funcionamento e sua reprodugao. E
quando a etnologla se arriscava a abordar sociedades maiores e
maid complexas, ela se limitava a considerar plazas relativamente

resguardadas, que as grandes ruptures da hist6ria ignoraram ou
contornaram.

Chegou a hora da etnologia atacar as turbu16ncias, nio com

um espi.rico de contrigg.o, mas ao contra.rio para estender e desen-
volver esse exploragao dos njveis de ordem que considera sempre

co:rno sua inissao.

Para fazer ipso, a etnologia volta-se novamente a. hist6ria:

ng.o maid somente esse hist6ria chamada "nova", para o nascimen-

to da qual talvez ela tenha contribufdo, mas a hist6ria maid tradi-
cionalista e que, is vezes, 6 considerada ultrapassada: enterrada
nas cr6nicas ding.sticks, nos tratados genea16gicos, nas mem6rias
e em outros escritos consagrados 6.s quest6es das grandes fmRias.

Nos pr6ximos anon, veremos os etn61ogos abandonarem Saint-
Simon e suas fontes documentais; mergulharao em obras esqueci-

das ou menosprezadas coco os nobili6.rios do padre Anselme, de
Imhof. de Hozier, Chesnaye-Desbois, Courcelles, as tabelas ou

atlas genea16gicos de HUbner, Koch e Hopf. o .AZmanach de Gotta
e a Peerage and Baronctge of the English Empire, can a mesmo
cuidado que ja comegam a examiner os registros paroquiais e os

arquivos de tabeli6es

Com efeito, entre a hist6ria descritiva e a nova hist6ria --

uma registrando no dia-a-dia os amos de grander personagens, a
outta atenta i.s lentas transformag6es de natureza demografica,

econ6mica ou ideo16gica que t6m suns origens nas camadas pro-
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dundas da sociedade -- a dist6ncia nio parece dais tio grande,

quando comparamos as s6bias combinag6es matrimoniais conce-

bidas por Blanche de bastille e aquelas que, at6 em pleno s6culo

XIX, families camponesas continuavam a fazer sem elucubrag6es.

Em coda ocasia.o, os agentes podem acreditar que obedecem

aos c6.lculos de interesse, aos impulsos do sentimento ou i.s injun-

g6es do dever; no entanto, estrat6gias individuals emaranhadas

deixam transparecer uma forma. Para desemaranhar as primei-
ras e destacar a arima, os etn61ogos devem se beneficiar com m6-

todos e conhecimentos dos historiadores. Aqueles, entre estes 61-

timos, que is vezes censuram o estruturalismo por privilegiar o
imut6.vel talvez $iquem surpresos e, espero, connantes, de v6-1o

empenhado a reabilitar at6 a "menor hist6ria", e de saberem que a

colaboragao dos etn61ogos ache-se a. sua disposig5.o para extrair

material bem s61ido de uma suposta confusgo de datas e cason

ineggveis, com o qual, juntos, poderemos continuar a edi6lcar as
ci6ncias do homed
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