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AS SOCIEDADES SEGMENTARES
& A ANTROPOLOGIA:

Mctriza, Corr€a,

When !erst went to &o $ellwoA. RaU«.onJ
F-l4h's parting a ice was: at ably reunion,
alwatys note w},to is and wile is not present.

I'bete is alwatys a reason dotty those milo are
p'escnt a-c p-event, anJ why the absent are

brent. 'rbc principle applies with sp.ciaifo*'e
to references.
E .Cell...

1. Com as sociedades segmentares massa se algo semelhante ao que
Levi-Strauss observou sobre o totemismo: quando se comega a duvidar das
vfrias explicag6es oferecidas para justificar sua exist6ncia, das parecem
esfumar-se no mapa antropo16gico. Um antrop61ogo ing16s, historiador da
disciplina, dedicou-se a demonstrar, num livro recente, que a "teoria da
sociedade primitiva trata de algo que nio existe e nunca existiu. Uma das

asta breve e gerd introdugao foi escrita coma pr61ogo a discussio feita durante o
primeiro semestre de 1995 no &mbito do curio HZ 362-Hist6ria do Pensamento An-
tropo16gica 11, cujo proglama de leituras este em apandice. A explicitaWao completa
de vfrias observag6es e comentgrios s6 seria possfvel num texts muito mats longo --
ou durante as discuss6es disses texton. Se aceiteia sugestao de fazed uma segunda
edigao dente n6mero dos Texfos .Dfddtfcos, ha muito esgotado, foi tamb6m porque
essay leituras assumiram nova importancia a luz dos acontecimentos politicos
mundiais no ano de 2001.
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Marina Corr&a

minhas raz6es para escrever este livro 6 remover a constituigg.o da
sociedade primitiva da agenda da antropologia e da teoria politica de uma
vez por today

V6rios anos antes, Pierre Bourdieu fizera uma observagao semelhante a
respeito da hist6ria da dupla pafrfZfnzear-mafrfZfnear, igualmente
atribuindo-a is "reconstrug6es imaginarias" de pensadores do s6culo

dezenove, concluindo, caracteristicamente:

TalDez cb prafissao nao se apegasse de maneircb tdo unanimE Q
modetos' tamb6m, uninersalmente desmen,tides(hole taiuez a, questa,o
sda, saber se eacbte alguma sociedade realmente patHli7wa,r ou
matrU,in,ear) se fates n6,o representctssem o essenchl do capital de
Eecnicidade' graQas ao qual CL 'proFssao', {sto f, os pro$ssio11ats,
mant6m o$ 'prafa7ios' d respeitauet disk ncaa e se distinguem de
pro$ss6es uizinhas, cano CL socbtogh.

Coma ocorre com o totemismo, entretanto, as sociedades segmentares
continuam a ser "boas para pensar": se deixarmos de lado a preocupagao
com a exist6ncia dense tipo de sociedade, o debate que a postulagao delay
propiciou sugere vfrias perguntas a respeito da hist6ria da nossa
disciplina. A primeira, e talvez mats importance questao, diz respeito a
como uma proposta de an61ise politica foi transformada, na literature,
numa discuss5.o sobre parentesco, "certamente a mats frida e escolfstica
na antropologia moderna" (A.Kuper, 1982:87). Parte da resposta este nas
anflises que deram initio ao debate: tanto em A#fcarz poZftfcaZ 8rstems,
coco em Os .ZVuer, ou na anflise dos Tallensi, a 6nfase de Evans-Pritchard
e Meyer bodes nas linhagens, na descend6ncia', autorizava um interesse

Adam Kuper, The fnuent£on o/'pnmftft;e society -- transformations of an illusion,
Routledge, London e New York, 1988. 0 livro originou-se do ensaio Lineage theory:
a critical retrospect, Annual .Ret;few o/.AnfhropoZogy, 11, 1982, no qual os argumen-
tos que nos interessam maid diretamente sio discutidos de forma condensada
Pierre Bourdieu, Zsqufsse d'zane thdorfe de Za pratfqzze, Droz, Gendve, 1972, p. 254.

Dots trechos desse importante ensaio estio traduzidos em Pierre .Bourdieu, org. de
Renata Oaiz, na colegao Grander cientistas sociais, Editora Atica, S.P., 1983
.Descent em ing16s, /iZfatfon em &anc6s; geralmente /iZfagdo nas tradug6es portu-

guesas (ver Marc Aug6, Os dom/Rios do parenfesco, edig6es 70, Lisbon,1978); grande
oscilagao nas tradug6es brasileiras.
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As sociedades segntental'es & e antropoiogia

renovado pele papel (ou fungao) dos grupos de parentesco em "sociedades
sem estado". Parte este na revolugao no pensamento antropo16gico que
representou As esfrufuras eZemenfares do pare/zfesco(1949), publicado

poucos anos depois daquelas anflises, reforgando tal interesse pelo
contraste que a teoria da alianga estabelecia com a teoria das linhagens

A segunda questao 6 dais dificil de fonnular, ji. que este ausente da
bibliogra:ha acessfvel: porque o que se tornaria conhecido homo o "modelo
a6'icano"(into 6, a teoria das linhagens ou teoria da descend6ncia) exclui.
quake sistematicamente, a .A=ftica do Norte, regiao cede de uma "anomalia
para o modelo 16vi-straussiano? Parte da resposta este na situagao
conturbada do Magreb' nos anon em que a discussio se desenvolvia nos
centres da antropologla europ6ia: os parses emergentes na lula pda
descolonizagao recorriam tanto a "tradigao" homo a "modemizagao" para
expressar seu rep6dio is pot6ncias europ6ias e analisar essay sociedades
coma "primitivas" era certamente um problema politico na 6poca ainda
que, quando as houve, as anftises denham se concentrado nos grupos
tribais desses pai.ses. A "Afhca negra" continuava, por contraste, sob a
dominagao europ6ia, a maHLer algumas de suas '%radig6es tribais
reiteradamente obleto da anflise de antrop61ogos, ingleses e hanceses
particularmente.' Parte este no cato de que o Magreb, ao contrfrio da
Ahica negro" estava sob influ6ncia mugulmana h6 s6culos, a que trazia

alguns problemas para situf-lo no modelo das "sociedades primitivas:
com ou sem Estado - entio vigente, jf que sociedades primitivas sao,
putativamente, sociedades sem escrita, logo, "sociedades sem hist6ria".

Descrevendo as regimes em que a lingua 6rabe -- e a religiao mugulmana - eram
dominantes desde finals do s6culo X, Hourani diz: "Do deserto ocidental do Egito at6
a costa atlantica, estende-se uma quarta regiao, conhecida em h'abe como o Ma
greb, a terra do Ocidente ou do sol puente; inclui os parses hQje conhecidos como
Labia, Tunisia, Arg61ia e hlanocos." A.Hourani,[/rata h£s£dria dos repos dmbes,
Companhia das Letras, S.P.1994, p.110. ' ' '
Ver um levantamento gerd das pesquisas dos afl'icanistas na 6poca em G.. Balan-

dier, .Anf/'opoZogfa .poZftfca, Difusio europ6ia do livro/EDUSP, S.P., 1969. O capitulo
111 grata maid diretamente das sociedades segmentares, ainda que ngo mencione a
Africa do Norte. Sabre os usos da tradigao e da modernizagao na Arg61ia e no Mar-
rocos, VQja o texto de F. Fanon(neste caderno) e os capitulos 6 e 9 de E. Gellner
.ll/24slfm Socfebr, Cambridge University Press, 1989. Hg tradugao espanhola dense
livro, pda Fonda de Culture Econ6mica. ' '
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Marko Corr€a

A terceira questao 6 sobre os encontros e desencontros das tradig6es
o16gicas na Africa do Norte: coho num dialogs de surdos, os

prmclpais analistas da regiao falam muito maid de si mesmos, into 6, de
suas tradig6es antropo16gicas nacionais, ao fHarem do Magreb, do que uns
com os outros. Retomando o problems no ponto em que Evans-Pritchard o
deixara. Ernest Gellner tamb6m o recoloca no i.mbito da antropologia
politico -- retomada ignorada por seus colegas ianceses e norte-
amencanos

Pierre Bourdieu, que dedicou muitos ands a pesquisa na Arg61ia, atacou
de dente a "anomalia" representada pelo casamento com a prima paralela
patrilinear(filha do irmio do pai) para a teoHa da alianga -- afirmando que
sua exist6ncia p6e tamb6m em questa.o a peoria da descend6ncia. Mas sua
proposta gerald maid ambiciosa -- trata-se de recolocar os agentes

(e suas
£.. . .. . -] A

estratilgias), into 6, a hist6ria. no debate antropo16gico frances, saturado
pele estruturalismo

O cabal Geertz - e vgrios alunos de Cli6ord Geertz - parece ter encontrado

no ui)iverso segmentado, 6'agmentado, do Manocos, o cengrio ideal para suas
experi6ncias textuais p6s-modemas. Num empreendimento mletivo, CliHord
e Hildred Geertz analisam o mercado(o universo polio onico do bazaar
sendo apresentado por CliHord Geertz como uma chafe melhor para
entender o Marrocos do que o modelo tribo) e a famiOia homo construg6es
culturais

Apesar dessas abordagens distintas(que poderiamos reduzir aos

estruturalismo socio16gico ou culturalismo, agora hermen6utico), e que
devem maid a tradig6es locais do que ao local da pesquisa, cobra algum
espago em suns propostas para o dialogo entre eases autores. Um diglogo
que, apesar de se estabelecer a partir da discordancia, ou quem babe por

exist6ncia, a realidade muito concrete das sociedades segmentares, jf que
os elementos de sua defmigg.o insistem, a. contragosto, no faso dos Geertz,

' E tamb6m por alguns ingle$es: recenseando a questao de seu angelo dominance --
a discussao sobre linhagens -- A.Kuper sequel revere o livro de Gellner.e ignore a
trabalho de Evans-Pritchard sabre os Sanusi que, homo veremos, estabelece a liga-
gao entre seu estudo anterior, sobre os Nuer, e o de Gellner
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As sociedades segments?'es & e an&opologia

ou aparentemente de forma involuntgria no faso de Bourdieu, em se
intrometer nas mets.foray, figuras e avaliag6es dos autores sobre as
sociedades que analisam

Mas mesmo seu maid ardoroso defensor, Ernest Gellner, coloca as
coisas de modo justo, na hist6ria

O estado p6$ colonial fot suficien Lemente foT'te para guitar CL guerra
priuctda e CL auto-gestao entre os seamen,tos t7lbais e o Mla7rocos

:07'n,ou-se u,m pads Dade as reta€6es ctssim6tHcas, de patmnagem
:ii&dx,ca, substkuiram em I,argo 7n.edida cls relaQ6es silvHt7'iccts da,
segmentctr r publique des cousins} n,a e3cpressa,o de Germ,cd7w

billion. Os pesqutsadores que s6 chegararn nlesse estdgio, fan'um ds
)6zes errors,gamed,te teuados Q tratar a, nook s&uaQao, recenhwwn,te
zrtgendrada peta centralizcuqdo r,tats efetiua, cdma condkao
permanente. (1985:147)8 '

2. Na Franca, como em muitos outros paises(mas nio na Inglaterra), a
sociologia e a antropologla estavam estreitamente vinculadas ao se
constituirem homo disciplinas acad6micas -- em termos de seu campo
te6xico, de subs instituig6es e das redes sociais e poljticas atrav6s das quads
foram se formando seus profissionais. Tanto o tio Durkheim, pai da
sociologia, homo o sobrinho Mauss, pai da antropologia, estudaram as
chamadas sociedades primitivas a distfncia -- o que n5,o os impediu de
levantarem quest6es at6 hoje importantes para o campo das ci6ncias
socials em gerd. Na .Z)fu£s6o do frabaZho social, Durkheim distingue as
sociedades de solidariedade olga.nina das sociedades de

==o nw HH-r

solidariedade
mecanica, e assim define essay 61timas

Dumas o n,om,e de ctd a, }lorda, que deiocou de sel' in,deFeR,dente
pctrct se torn,ar membro de um gru,po mcLis extenso, a,shim, cano
=twmamos de sociedades segmen,tapes a base de ctds os pours
}on,stku€dos por uma associaQao de ct&,s. Dizemos que esscLS

;ociedaxies sdo segmentares para tndicar que sdo famadas peh

Feb.,1991), GeUner comenta
m a tempo. A guerra entre o
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;;:."":H,: :%WZEli,=ZB;li
potitica,

antropologia britanica, Adam Kuper observe

(1985:87)

Os autores, enfatizando a importancia do sistema de linhagens para as

unldades corporadas com /bn£6es poZ£ticas.

.Z)urfhefm, organizador Jose .Albertino Rodriguez, Colegao grander cientistas

!:luge \sn%m.Hm====
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As sociedades segmentares & e anb'opotogia

Evans- Pritchard desenvolveu elsa id6ia primeiro entre os Nuer, grupo
do entgo Sudgo anglo-eglpcio, e, depois, entre os Sanusi da Cirenaica, hole
parte da Labia. Em ambas as pesquisas, seu interesse explicito era
compreender as instituig6es political desses gzupos sociais e, nos doin
cason, ele as descreveu como estruturadas em torno do "princfpio de
segmentagao", into 6: "A tribe segmenta-se em seg6es e estas se
segmentam, por sua vez, de modo que todo grupo local 6 um
relacionamento equilibrado entre segmentos opostos

Apesar de utilizar ai, e em outras passagens, o terms tHbo Evans-
PI'itchard dire no final de seu estudo: ''"'' "'--, - - --''

A. an,tropotogia social tide,, atuai7vwn,te, com con,centos

grosseiros, t7qbo, cld, conjun,to et6,r«b, etc., que representam ma,sscls
socials e u.mcl supostct retaQa.o entry esscLS mcLssas. A clan,cia n,d,o

'Qrd muito$ pragressos cam esse build duel de abstraqao, se € que
porte ser considerado duet de abstTaQao, e parct se auangar n,esse
ferrara d necess6/€o uffZfzaz' os conceffos que (Zenofam
rela€6es, definidw em funQao df situaQ6es socials, e rela€6es
enfJ"e essay z''eZa€6es. (1993:276, 6nfase adicional)

Entre os Sanusi, uma ordem Sua, Evans-Pritchard explorou maid a
funds a an61ise de um personages que aparecera rapidamente entre os
Nuer, o profeta, que reaparecer6 maid garde no trabalho de Ernest Gellner
no Marrocos. Amboy estavam interessados no funcionamento do sistema
politico em sociedades sem Estado, ou com um Estado paco e
descentralizado, e se perguntavam homo os grupos que convivial num
mesmo territ6rio se arranjavam para manter elsa conviv6ncia sem uma
autoridade externa aos grupos. Evans-Pritchard observa

d6rfos em virtude de interesses comuns a todos os deus membros " Louis Dumont

1992 (1966) P.92. o sistema de costas e suas implicag6es, Edusp. Sgo Paulo,
Evans-Pritchard, Os /qmr, Ed. Perspectiva, S.P., 1993 (1940):264.

13
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O sfstema fHbaZ, fQ)fco de esfrufuras segmentares em todd Fame, Z

fHbaZ e a Zideranga .poZiltfca d Zfmftada a sifuag6es nas qzzats zzma

tribe, ou um segments dzlct, cage corporadam,ante

Evans-Pritchud, The Sctnusf o/'Cyrenafca, Oxford University Press, London,1968

que se sitztamu.sai 1993 264, 6nfase adicional o chefe politico foi o rei Idris

cider religioso da ordem dos Sanusi.

14



As sociedades segmentares & e antropologia

de sua 6poca. Uma antropologia politica que deslizou, segundo A.Kuper
gragas a sua influ6ncia, do tratamento de relag6es propriamente political
para as rela96es de parentesco.

O capitulo cinco de Os .Weer foi muito maid lido do que o cap:itulo quatro
e, com a estrada em dena do modelo 16vistraussiano, as ateng6es dos
antrop61ogos se concentraram na discussio do parentesco, opondo o
modelo afl'icano", ou teoria da descend6ncia, a. teoria da alianga proposta

em .As esfrufurczs eZemenfares do .parenfesco - nio obstante uma timida

tentativa de Germaine Tillion de colocar na dena textual antropo16gica um
modelo alternativo, a partir de pesquisas feitas na mesma regiao antes
estudada por Evans-Pritchard e depois por kellner, a .Zifhca do Norte.

lsto 6, o que passou a ser conhecido homo "modelo afticano", referia-se
com mats #equ6ncia a "A6{ca negra"; a proposta de Evans-Pritchard em
Os .ZVuer foi lido quake que s6 nesse contexts, sem incorporar o seu trabalho
posterior sobre os Sanusi, s6 retomado cerca de vinte antes depois, e
perderam-se tamb6m outras conex6es que poderiam ser feitas se
coloc6.ssemos estes trabalhos no seu contexto original.

O contexts 6 tanto geografco coma te6rico ao se encontrarem na A6{ca do
Norte, as b6s tradigaes antropo16gicas maid institucianalizadas, ainglesa, a
6'ancesa e a norte-americana, expressaram, ao mesmo tempo, o ponte forte que
carad;eliza cada uma e as dificuldades de um diglogo entry das.

Ver A. duper, capftulo 5. Para uma tentativa bem humorada de ordenar um pou-
ch o debate que se seguiu, ver David Schneider, Some muddled in the models: or.
how the system really works, em M. Benton(ed.), The reZeuance of models Hor socfaZ
anthropoZQgy, Tavistock, London, 1965. Apesar de dizer que "f um tipo de socieda-
de, como um todd, o que este em questao", Schneider insiste em definir o modelo. ou
os modelos, homo derivados do parentesco.

Ver G.Tillion, Ze harem et Zes cousins, Seuil, Paris, 1966, limo no quala autora
op6e o que chama de "repablica dos primos" a "repablica dos cunhados", enfatizada
no modelo da alianga de Levi-Strauss. A proposta de Levi-Strauss, que enfatizava a
necessidade da troca para o estabelecimento da sociedade, Tillion dp6e a mgxima
"nio trocar", into 6, "guardar as mogas da famiHia pm'a os mogos da familia"(p.37)
Discutiremos elsa contraposigao com mats vagar durante o curio, mas VQja a insti-
gante retomada do problema por Jack Goody em The det;eZopment of fhe #amfZy a/zd
marriage in .Europe, Cambridge University Press, Londres, 1983, especialmente o
capitulo 2.
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Comegando pda tradiga.o inglesa, que inaugurou a discussio da questao
e de deus desentendimentos: se a 6nfase porta no "sistema de linhagens:
influenciou todd uma geragao de pesquisadores, foi tamb6m um antrop61ogo
ing16s(nascido fora da Inglaterra, coma boa parte doles), Ernest kellner,
quem retomou a proposta de Evans-Pritchard e a levou is iiltimas
consequ6ncias te6ricas, no campo da antropologxa politica, onde E-P tinha
primeiro posco a questa.o.:' Em sua pesquisa de campo no Marrocos, ele
tamb6m se interessou pelos santos e seu papel na estrutura politico dos
grupos fora da influ6ncia do Estado(ou "tribalismo marginal"): "Do ponto de
vista extemo, do observador socio16gico, 6 coma se os santos tivessem de ser
inventados,e adequadamente localizados, se ngo existissem." (1969:33)
Gellner tamb6m chamou a atengao dos leitores a extensa trading.o, locale de
observadores extemos, que vinha analisando a questao das sociedade
segmentares desde o s6culo 14. Uma das fontes de Durkheim foia trabalho
de Emile Masqueray sabre a Arg61ia, publicado pda primeira vez em 1886:':
'Uma f6rtil tradigao vem desde Masqueray, passando por Durkheim at6
Evans- Pritchard." E acrescenta que Evans-Pritchard

tran.sfomnou a, segmenta€ao llama tear'ia, muko mai,s ten'a a lena, a
respei:to de homo a, ordem, swiJQllf se matt;t6m,, mesm0 7m ctus67ucia de um
estado efettuo e cert;trail.kaxio: se Mhm gr"llpos rtuais, em coda 71iDel, hos

]uais os canRitos modem se OTiginar, dies podem, irtspircldos polo ?mdo
mzZfuo, m# ar e poZlciar seas pr6prfos 772embros, ailzda que redo exlslam

a,ga7wh.s especial.ladas de martutevKao da ordem,, denfro ou force dessa.s
u7iidades 'emaixadag. Era, de {bio, u adapt(Kao da ideia de equilnTio
capo(aris socfech(hs trades, com um conslcZe?duel /i?za/ n! "

Tragando a genealogla dessa id6ia, Gellner lembra tamb6m o trabalho
de Robert Alontagne, "descendente intelectual direto de Masqueray", into 6,
sem a mediagao de Durkheim, acrescentando: "Deve-se enfhtizar que o que

As instituig6es political constituem seu tema principal", diz Evans-Pritchard
sobre seu estudo na introdugao do livro (1993:8)

Ver E.Gellner. -'The roots of cohesion '', Man (NS), 20, margo 1985, a prop6sito da
re-ediWao dense trabalho em 1983. A citagao que gene de epigrafb a este texts vem
dessa resenha.
' Vda tamb6m a introdugao de Gellner a Evans-Pritchard, .Hist(irda do pensa77zenfo

anfropoZ(igfco, Edig6es 70, Lisboa, 1981
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As sociedades segnlentares & e anb'apologia

queray ajudou a descobrir foio into e nio a peoria da segmentagao. Ele
repelia, em grande medida, a organizagao segmentar e apenas aceitava,
documentando-os magniHlcamente, d centre coezzr, os fates que tornavam a
peoria obrigat6ria." Comparando o trabalho de Montagne entre os Berberes
com o de Evans-Pritchard, observa: "Eases dais grander analistas da
poHtica tribal concordavam num ponte crucial: a ordem que exfsffa, num
meio social desgovernado e an6rquico, era produzida por uma oposigao
equilibrada, por um equilibrio de poder.

Um antrop61ogo ing16s, nascido em Praga, atribuia origem de uma das
maid importantes linhagens da antropologia inglesa a te6ricos franceses --

ao grande te6rico frances 6'equentemente invocado coma o pai da
questa.o, que, em todo o cano, nomeou -- mas a dais franceses

pesquisadores de campo(tradigao supostamente recente na tradigao
antropo16gica #ancesa), mistos, coma o ing16s Evans-Pritchard por um
breve momento, de oficiais do gov6rno colonial

Ao(re)construir szza linhagem, Gellner se coloca, implicitamente, dentro
dela, coma herdeiro de uma tradigao te6rica que atravessa #onteiras
nacionais." Invoca, tamb6m, as bengaos de uma tradigao mats antiga, local,
na figura do grande historiador e condoftiere politico de tribes n6mades
lbn Khaldun.

'eGellner, 1989:189. "Creio, de cato, que os principios em funcionamento entre os
Nuer, descobertos por Evans-Pritchard, aplicam-se de maneira maid pure aos Ber-
beres do que aos pr6prios Nuer. Por outdo ladd, as v6rias tribes nilotas que Evans-
PI'itchard estudou no sul do Sudgo, vivian fora do fmbito da civilizagao frabe mu-
gulmana ao norte. Blas foram atacadas ou invadidas pecos grabes, mas ngo eras
mugulmanas e nio tinham se tornado parte da mesma civilizaggo(um Cato destina-
"do a ter graves consequ6ncias para a repablica sudanesa p6s-colonial)."
" Movimento tipico da ant£opologia inglesa. Maze Douglas, comparando a anflise
de &anceses e ingleses na dill'ica - e referindo-se explicitamente a Evans-Pitchard.
dizia que desejava uma fumio das t6cnicas de pesquisa dos britgnicos e dos eance-
ses na anglise dos doin grupos a6'icanos que menciona, os Nuer e os Dogon. Ver if
the Dogon... em /nzpZlc t meanings, Routledge & Kogan Paul, Landon, 1984(1975)
" A caracterizagao 6 de Yves Lacoste ,em .Zbn .Z(%aZdun, nascimento da hist6ria,
passado do terceiro mundi, Editors Atica, S.P., 1991, puja apresentagao dense
ilustre personagem difere bastante da de Gellner. Completando $ua genealogia
GeUner dina em $eu livro sobre a sociedade mugulmana que "u id6ias prindpais
sio explicitamente roubadas de quatro grander pensadores: lbn IQialdun, DaHd
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Assam, re-arranja e redireciona uma proposta que tamara outta dh'egao
nos vinte Bros anteriores. Num longs trecho em que explicita sua
concepgg.o das sociedades segmentares", kellner revere apenas de
passagem a outra ponta do debate, a discussio entre a peoria da alianga e a
teoria das linhagens:

N&o posse ter a, pretensdo de resolver o probtema do casamento
com a, pHm paralella., mas ndo h.6, d&uidct de que ete ctp6ict CL coesdo
IHbaZ. Para um ho«em da ,fbo, o cld signs/ica ,'do arenas acesso .a

pasfagenz,s, mas fambdm d noiuas. Sem seu cZd, once uocg aZfmenfaHa
seas r?banjos e co?n queen uocd se casar&a! . .

Seth, um uca.gyro diner que pastures estdo predestincLdos CL umcl
#o,fl; '=,;.;il=.,, .j. .rXI.«naga. so'hZ, e e,isle,« "'!Ea'a::
pastors que ndo mostram es$a forma; mas purece .qute alas sdo
/bdemenfe pmdisposfas a eZa. Um pastor soZEfddo esfd d merck de
quaZquer grupo de oufros pwfores, ou atd de up7m emboscada por
oufra pastor soZitdHo. sua proEegdo mats natumz cantnu taZ peHgo.f
/b ,-se ' «m ' a'.oci«gd. de q/«da mata« q«e p'd ', e"
conlanfo, defender as pastagens, as nascentes d'dgua e assam par
dia;nte - e ui;r}.g&-!o casa ele deja, modo. }Aa.s tal peque7\o grupo, por such
uez, estard a merck de assoc£ag6es mats aznpZas de luis grupos: em
.ufras papa.,as, o argumenfo se ,crete em carla "fuzz no quad posse
exisfir zzm fnferesse ou um .per€go comum. Ao mesmo telzzpo, a
mobfZldade tanto dos pasfores quando de seas bem fnfbe a
cen,tratizagao e uma diuisdo politico-mititar do trabaiho interncLm'ante

aos grub)os. 6 comumen,te dificU de alter exceden,te de tats populaQlzs
W b«.'«i; «.e,«b,.' «..«ta," "r«a ' pa,a . a'He'a e'te,«' q«tP.a-'
ser rnrnbdm usadas para sua deHesa !nterr a corztra a opmssdo Mas
se«. excedente, ndo hd aga'&cfas poZftico-m Zffares especiaZfzadas. O
cfncztZo se co?npZefa. O resuZtado disco d a superposkdo caracferfstica
de grupos de patios tamanhos, "encakados= T . ... L..u. .

razoaueZzzwnte

ku.MdHos e «do c'nf,.Zk.do. !«,',«.m'«fe ' «« quad "e«i:m..f
nitidam,e7i;te mats jmportante do que os outros, a n.enhum niuei de
grandeza. AMo hd nfueZ .priufZegiado para a a#fcuZagdo de unidades

Hume. Robert Montagne e Edward Evans-Pritchud." Veda a explicitagao dessa
divide particularmente no capitulo I de Muslim Socieb '. . ..
': Sua teoria serf melhor apreciada no contexto de sua pesquisa no lvxarrocos
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f regutada, cano o € em ge7'a!, o teMt6rio € de$nido em termos do
!r'upo socials n,do Dice-versa. Irma, pastcgem 6 a pastagem, de tal e
Incl Dodo ( CL pertinincia a eLe gcLrantindo acesso d pastriaem), e nao
]efinte o pollo pell sua tacalizaQdo.(\989'.34] - --

A tenda e o celeiro, n6mades e sedent6rios: a distingao 6 clfssica e foi
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do termo" deveriamos ajudf-lo a "modernizar, se etta 6 a palawa, o que ja
existe, em deus pr6prios termos.")

A evocagao

reueZadora e ufuida;



As sociedades segntentares & e antropologia

3. Em 1979, Ernest Gellner podia dizer: "Os que demos interesse na
organizagao tribal do Manocos somos pouco numerosos, e somos um grupo
incestuoso (ainda que tamb6m estejamos divididos em ligas hoses) e
circulamos nossas id6ias do mesmo modo que nossos homens tribais
circulam suas primal paralelas como noivas." (1989:229) Mesmo nesse
momento, ipso ji. nio era bem verdade -- um grupo de estudantes de
C.Geertz, a16m do pr6prio, vinha invadindo o Marrocos e publicando o
resultado de suas pesquisas, vg.das degas criticadas por Gellner, nessa
alturaj6 um marabozft no campo que ele mesmo redefinira. "

Pierre Bourdieu teve uma passages efemera por esse campo e, de
qualquer modo, sua atengao estava maid voltada para a discussgo do
campo intelectual frances do que para o debate maid gerd. Tanto ele como
Gellner fizeram, entretanto, uma observagao, de passagem no faso do
primeiro, reiterada no cano do segundo, que merece ser registrada coco
uma possibilidade de resposta a nossa primeira questao. Trata-se da
observagao da situagao da .iiftica do Norte coco uma anomaZfa no contexto
gerd da discussio. Bourdieu diz

B o basta71h uer nl,esse lipo de casamento (com a pdmct pctrateta) ct
nceQao {ou a aberraQaa") que confirms Q regra ou rmwaQjar as
:ategorias de percepgdo que o fizeram surgir para aloc6-Lo, isto e,
willed-!a? Ou 6 meLFwr, rla dauida, anuLar radicatmente % categorlas
de .pensamenfo que .produzfram esse fz?zpensdueZ? (1972:72)

" Vbr as resenhas republicadas em Gellner,1989. Numb delay, ele diz de deus in-
terlocutores: "0 professor Berque e o professor Geertz sio verdadeiros €gurramen
em suns pr6prias cultures, com um acQmulo de barafa -- tanto carisma convida a
admiragao e a invqja de outros, como 6 o destino dos igzzrramen. O doutor Rab now
por seu lada, 6 um jovem antrop61ogo americano e, portanto, um aprenii& e seu
trabalho nAo pode ser adequadamente apreciado sem que o relacionemos a sua lb
nhagem espiritual. O professor Berque e o pmfessor Geertz sgo 'coda um poetas
conceituais e litergrios. dada um deles fez um enorme e detalhado trabalho de cam-
po o que, de album modo, absolve deus v6os de interpretagao. Mas, consequente-
mente, os torna modelos perigosos de emular." E, mats adiante, sobre a crftica de
Rabinow a peoria das sociedades segmentares: "Se o doutor Rabinow tem boas ra-
z6es para rQjeitar elsa nogao, ele as guardou para si mesmo."(pp.208/211)
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Gellner dire. de um critico de lbn Khaldun que ele trata a produgao dele

grabe.:'
A teoria das sociedades segmentares, no entanto, nio se restringiu a

GeertzP

:'E==g££'==tJ:H";; & ::'==#::,:=E!:
discussio veda Hourani. citado. re de Z'ethnoZogie et de Z'anthropoZogfe, organi-

zado por P.Bonte e M. lzard, PUF, Paris, 1991
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Uma observagao sobre os texton aqui reunidos: Frantz Fanon nio 6 um
antrop61ogo mas foi um agudo observador da sociedade angelina e deus
comentfrios nesse texto antecipam uma discussg.o importante e hoje
corrente sobre a importancia simb61ica do v6u, e da situagao da mulher,
para a compreens5.o das sociedades mugulmanas. Os dais textos de Pierre
Bourdieu, que se complementam, sgo tamb6m um belo exemplo da
importancia da segregagao dos mundos masculino e feminino nessas
sociedades -- homo veremos, ao discutir o terceiro estudo sobre a Kabilia.
ngo incluido aqui, o casamento com a prima paralela poderia ser lido coma
um casamento "entre homens". Mencionei brevemente as ressonAncias que
a abordagem de Evans-Pritchard e Ernest Gellner(ver o capitulo aqui
traduzido), deixaram nos texton de deus interlocutores, mesmo quando ha
discordAncia entre des: o texto de Marcio Silva foi, por ipso, uma agradavel
surpresa, ja que ele conclui uma instigante brincadeira t6cnica justamente
apontando para a exist6ncia de uma estrutura segmental subjacente a
anflise de Pierre Bourdieu. :9

" Agradego a Suely Kofes por ter me contado que Marcio escrevera um texts sobre a
casa Kabila.

Uma nora de cautela sobre esta apresentagao e sobre o nosso programs de dis-
cussio: a vasta bibliografia sabre a Af'ica do Norte 6 provavelmente s6 comparfvel
a extensio da ignorancia da antropologia brasileira sabre elsa regiao. Os texton
aqui selecionados, o forum antes por facilidade de acesso do que por outta razio
ainda que, acredito, expressem razoavelmente o "estado da questao" na bibliografia
internacional, sends, a16m disco, excelentes exemplos da prose e do modo de pensar
de antrop61ogos das tr6s tradig6es. Este caderno 6 dedicado aos estudantes da tur-

ma de 1994 do Mestrado de Antropologia Social, aos quaid agradego pda paci6ncia
que tiveram de primeiro percorrerem comigo essay trilhas pouco conhecidas de nos-
sa hist6ria . E 6, agora, tamb6m dedicado aos alunos da burma de 1995(ver o pro-
grama em anexo), da Graduagao em Ci6ncias Sociais, aos quais devo tamb6m agra-
decer por ngo me deixarem esquecer dessas quest6es: minha ignorancia sabre das,
assim, diminuiu um pouco, mas rediscuti-las levaria a um outro texto.
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FrcLn,tz Fa,n,on,

As t6cnicas de vestugrio, as tradig6es do trajar, dos adomos, constituem
as formal de originahdade mats marcantes, into 6, maid imediatamente
perceptiveis de uma sociedade. No interior de um conjunto, no quadra de
um perfil ji fomlalmente esbogado existem, evidentemente, modHicagaes de
detalhe, inovag6es que, nas sociedades quito desenvolvidas, definem e
circunscrevem a moda. Mas a apar6ncia gerd permanece homog6nea e
podemos agrupar grandes espagos de civilizagao, imensas regimes culturais,
a partir de t6cnicas originais, especfficas, da vestimenta dos homens e das
=lllhoroa

i atrav6s da vestimenta que os tipos de sociedade sio phneira
conhecidos, sqja atrav6s de reportagens e documentgrios fotograficos, sega
atrav6s de filmed. Existem assam civiliza96es sem gravata, civibzag6es de
tania e outras sem chap6u. A pertin6ncia a um espago cultural dado 6 mats
freqtientemente assinalada pdas tradig6es de vestir-se de seus membros
No mundo frabe, por exemplo, o v6u no qual se envolvem as mulheres 6
imediatamente percebido pelo turista. Durante quito tempo pode-se
ignorar que um mugulmano nio come came de norco, ou se proibe de ter
relag6es sexuais diumas durante o m6s de Ramada, mas o v6u da mulher
aparece com uma tal constfncia que 6 suficiente, em gerd, para
caracterizar a sociedade 6rabe

No zagreb grabe, o v6u Caz parte das tradig6es do tr4ar das sociedades
nacionais tunisiana, argelina, manoquina e labia. Para o turista e o
estranged'o, o v6u delimita ao mesmo tempo a sociedade angelina e sua

L'Alg6rie se d6voile, in SocfoZQgfe d'zane /duoZzzfion, Maspero, Paris, 1972
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componente feminina.: Entre os homers argelinos, peta contrfrio, podemos
descrever modificag6es regionais menores: Hez nos centres urbanos,
twbantes e (#elZabas no interior. A vestimenta masculina admire uma
Germ margem de escolha, um minimo de heterogeneidade. A muller
encenada em seu v6u brando unifica a percepgao que temos da sociedade

feminina angelina
Toda evid6ncia nos diz que estamos em presenga de um uniforme que

n5.o tolera nenhuma modificagao, nenhuma variante
O huff delimita de maneira muito nitida a sociedade colonizada

argelina. Podemos evidentemente vicar indecisos e perplexos diante de uma
menina, mas qualquer incerteza desaparece no momento da puberdade
Com o v6u, as coisas sio definidas e ordenadas. A mulher angelina 6, aos
olhos do observador, "a que se dissimula atrfs do v6u".

Veremos que este v6u, elemento entre outros do conjunto do vestufrio
traditional argelino, vai se tamar o centro de uma batalha grandiosa, por
ocasig.o da qual as forges de ocupagao mobilizario deus recursos mats

potentes e diversos e na qualo colonizado eHbir6 uma impressionante forma

Nio mencionamos aqui as regimes rurais, nas quaid a mulher neqtientemente ngo
usa v6u. Tampouco levamos em conte a mulher kabila que, fora das grander cida-
des, jamais usa o v6u Para o turista que raramente se aventura nas montanhas, a
mulher grabe 6 aquela que usa o v6u. Etta particularidade da mulher kabila consti-
tui-se num dos temps, entre outros, da propaganda colonialista a respeito da oposi-
gao entre &'abed e berberes. Consagrados a anflise das modificag6es psico16gicas
essen estudos deixam de lado o trabalho propriamente hist6rico. Abordaremos maid
tarde esse outta aspects da realidade angelina em agate. Aqui, 6 suficiente observar
que, durante os 130 ands de ocupagao, as mulheres kabila desenvolveram

outros

mecanismos de defesa 6'ente ao ocupante. Durante a guerra de liberagao, suas for-
mal de aWaD apresentaram tamb6m aspectos absolutamente originais.
'-H6 um casa que merece ser mencionado. Durante a luta de libertagao do povo
nlanoquino principalmente nas cidades, o v6u bronco deu lugar ao v6u negro. Etta
alteragao importante se explica pelo desejo das mulheres marroquinas de exprimir
sua afeigao por Sua Majestade Mohamed V. Lembremos que foi

imediatamente

ap6s o enOio do rei do Marrocos que o v6u negro, signs de auto, apareceu. No 6mbito
dos sistemas de significado, 6 interessante observer que o negro, na sociedade mar-
roquina ou grabe, nunca expressou luto ou afligao. Conduta de coinbate, a adogao do
negro responde ao desejo de pressionar simbolicamente o ocupante, e de escolher,
portanto e logtcamente, os simbolos dele
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de in6rcia. A sociedade colonial, tomada em seu conjunto, com seus valores,
suas linhas de forge e sua filosofia, reagiu de maneira bastante homog6nea
a respeito do v6u. Antes de 1954, mats precisamente desde os argos de 1930

a 1935, foi bravado o combate decisive. Os respons6veis pda administragao
6'ancesa na Arg61ia, determinados a destruir a originalidade do povo,
encarregados pelo poder de proceder, custasse o que custasse, a
desagregagao de formal de exist6ncia suscetfveis de evocar, de perto ou de
lange, uma realidade nacional, concentrario deus maiores esforgos sobre o
uso do v6u, concebido no cano homo sjmbolo do estatuto da muller argelina.
Tal posigao nio 6 conseqti6ncia de uma htuigao casual. f a partir da
anfJise de soci61ogos e de etn61ogos que os especialistas dos neg6cios ditos
indigenas e os responsgveis pda administragao dos grabes coordenam sells
trabalhos. Num primeiro navel, ha a retomada pura e simpler da f ormula
famosa: "Conquistemos as mulheres e o resto vita por si". Este explicagao se
contenta simplesmente em revestir-se de uma apar6ncia cientffica usando
as "descobertas" dos soci61ogos.:

Sob o lipo patrilinear da sociedade angelina, os especiahstas descrevem
uma estrutura essencialmente matrilinear. A sociedade grabe foi
6'eqtientemente apresentada aos ocidentais como uma sociedade da
exterioridade, do formalismo e do pemonagem. A mulher angelina,

intemiedigria entre as forgas obscuras e o grupo, parecia assam re\-ester-se de
uma importancia primordial. Por trig de um patriarcado visfvel, manifesto,
afiima-se a exist6ncia, mats capital, de um matriarcado b6.nico. O papel da
mie angelina, o da av6, o da tia, o da "velha", sgo inventariados e definidos.

A administrag6o colonial pode ent5.o definir uma doutrina politica
precisa: "Se queremos atingir a sociedade argelina em sua estrutura, em
suas faculdades de resist6ncia, precisamos pzimeiro conquistar as mulheres;
6 preciso busch-las atrfs do v6u com o qual das se dissimulam e nas casas
onde os homens as escondem." A situagao da mulder Berg entio tomada
como temp de agro. A administragao dominante quer solenemente defender
a mulher humilhada, rqjeitada, enclausurada... Descrevem-se as imensas
possibilidades da mulher, infehzmente transformada pele homem argelino
em oUeto inerte, desmonetarizado, into 6, desumanizado. O comportamento

Ver o anexo no final dente capitulo
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do argelino 6 fiimemente denunciado e assimilado a. sobreviv6ncias
medievais e bfrbaras. Com uma ci6ncia infinita, a produgao de um processo

contra o argelino sfdico e vampire em sua atitude para com as mujheres, 6
iniciada e levada a cabo. O ocupante reune todo um conjunto de

julgamentos, apreciag6es, considerag6es a respeito da vida familiar do
argelino; multiplica as anedotas e os exemplos edificantes, tentando assim
aprisiong.-lo num ch'eula de culpabilidade.

Multiplicam-se as associag6es de ajuda m6tua e de solidariedade para
com as mulheres argelinas. As lamentag6es se organizam. "Queremos que o

argelino se envergonhe do destino que reserva a mu]her".]io peHodo de
efewesc6ncia e de aplicagao de toda uma t6cnica de infiltragao no decorrer
do qual bandos de assistentes sociais e de animadoras de obras de cal'idade
se espalham pelts bairros grabes

Faz-se pnmeiro o cerro is mulheres indigentes e esfomeadas. A dada
quill de sdmola distribuido, corresponds uma dose de indignagao contra o
v6u e o enclausuramento. Depois da indignagao, os conselhos praticos. As
mulheres argelinas sio convidadas a representar "um papel f\mdamental,
capital" na transformagao de seu destiny. Sio pressionadas a dizer nio a
uma sujeigao secular. Descreve se para das o panel imenso que tem a
representar. A administragao colonial investiu somas enoimes hesse
combate. Depois de ter estabelecido que a mulher constituio centro da
sociedade angelina, todos os esforgos sio feitos no sentido de obter o seu
controle. O ' argelino, afirma-se, nio se movers., resistirf a empresa de
destruigao cultural dirigida pele ocupaTlte e se oporf a .assimilagao
enquanto sua muller ng.o virar a mesa. No programa colonialista, Gabe a
mulls)er a missio hist6rica de dobrar o homem argelino. Converter a mulher,
gailh6-la para os valores estrangeiros, arrancf-la de seu estatuto, 6 ao
mesmo tempo conquistar um poder real sobre o homem e adquirir os meios
prfticos, eficazes, de desestruturar a cultura angelina

Ainda h(2je, em 1959, o sonho de uma total domesticagao da sociedade

angelina, com a ajuda das "mulheres desveladas e camplices do ocupante;
persegue os responsaveis politicos pda colonizagao

O trabalho de aproximagao 6 realizado tamb6m nas escolas. Os professores, a
quem os pais confiam deus filhos, rapidamente se acostumam a criticar severamen-
te o destino da mulher na sociedade argelina. "Espera-se firmemente que voc6s ao

28



A Argelia se desvela

Os homens argelinos, por sua vez, Cram objeto da critica de gems colegas
europeus ou, mais oficialmente, de deus patr6es. Nio foi um trabalhador
europeu, no contexto das rela96es pessoais do estaleiro, da oficina ou do
escrit6rio, o encarregado de apresentar ao argelino as quest6es rituals: "Tua

mulder usa v6u? Porque nio te decides a viver a europ6ia? Porque nio levar
tua mulher ao cinema, ao jogo, ao cafe?"

Os patr6es europeus nio se contentam com a atitude interrogativa ou
com o convite circunstancial. Elem empregam "manobras escusas" para
encurralar o argelino e exigir dele decis6es penosas. Por ocasiio de uma
testa, natal ou ano novo, ou simplesmente de uma comemoraga.o interna, o
patrao convida o e/npregado arpeZfno e sua muZher. O convite nio 6 coletivo.
Coda u'gelino 6 chamado ao escrit6rio da diregao e convocado
particularmente a vir com sua "pequena familia". A empress sendo uma
grande familia, serif mal visto se alguns viessem sem suas esposas, voc6
compreende, ngo 6?... Diante delta situagao, o argelino enBenta is 'vezes
mementos dificeis. Vir com sua mulher 6 confbssar-se vencido, 6 "prostituir
sua mulder", exibi-la, abandonar um modo de resist6ncia. Por outdo lado. it

sozinho 6 recusal satisfagao ao patrao, possibilitar o desemprego
O estudo de um exemplo escolhido ao acaso, o desenrolar das

emboscadas utilizadas peso europeu para obrigar o argelino a se
singularizar, a dizer: "Minha muller usa o v6u, ela nio vai gait", ou a trait:
"Ja que voc6 a queria ver, aqui este. ela"; o carfter sgdico e perverse dos
lagos e das relag6es, mostraria de forma resumida, ao n-ivel psico16gico, a

menos seDam suficientemente forbes para impor seu ponte de vista..." Multiplicam-
se as escolas de "meninas mugulmanas". Ao aproximar-se a puberdade de suas alu
nas, as professoras ou as religiosas desenvolvem uma atividade verdadeiramente
exceptional. As maes sio contatadas, cercadas e a das se confia a missgo de dobrar
e de convencer o pai. A intelig6ncia prodiglosa da javem aluna, sua maturidade sgo
elogiadas; evoca-se o brilhante futuro reservado a essasjovens curiosas e n6o se hesi-
ta em chamar a atengao para o cargter criminoso de uma eventual interrupgao da
escolaridade da crianga. Aceita-se fazed o pior papel na sociedade colonizada e pio-
p6e-se ajovem aluna o intemato, para que os pals fiquem lines da critica de "vizi-
nhos limitados". Para o especialista de neg6cios nativos, os velhos combatentes e os
evolufdos sio os comandos encarregados de destruh' a resist6ncia cultural de um pals
colonizado. As regimes sgo assim inventariadas em fungao do n6mem de %idades
ativas" de evolugao, into 6, de erosio da culture nacional que das contenham.
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trag6dia da situagao colonial, o enRentamento direto de dais sistemas, a
epop6ia da sociedade colonizada com suas especificidades de vida face a

a saas intlmeras ofbnsivase singularizagao, desdo.de mantel intatos nlguns
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admissg.o na escola do senhor e decider mudar deus hgbitos sob a diregao e o

32



A Argelia se desveia

sexual descrita ao n:ivel do olhar, da presenga, da contengao muscular, das
diferentes condutas perturbadas i.s quaid nos acostumou a fenomenologia
do encontro. Frente a angelina, o europeu quer ver. Ele reage de maneira
agressiva a elsa limitagao de sua percepgao Ainda aqui Bustragao e
agressividade evoluem em perfeita harmonia

A agressividade vai se explicitar, primeiro, em atitudes estruturalmente
ambivalentes e no material onirico que se encontra sqja no europeu normal,
sega no que so6'e de perturbag6es neurop6ticas

Num consult6rio m6dico, por exemplo, no fim do dia, 6 6'eqtiente ouvir os
m6dicos europeus expressando sua decepgao. As mulheres que tiraram o
v6u diante deles sio banais.., vulgares.., nio ha realmente porque fazer
tanto mist6rio... Pergunta-se o que 6 que das escondem. As mulheres
europelas organizam o conflito com muito menos precaug6es. Elms afirmam.
perempt6rias, que nio se dissimula o que 6 belo e descobrem nesse costume

estranho um desqjo "bem feminino" de dissimular imperfeig6es. E de
comparar a estrat6gia da europ6ia que pretende corrigir, enfeitar, valorizar
(a est6tica, o penteado, a moda) e a da argelina, que prefere velar, esconder.
cultivar a d6vida e o desQjo do homem. Num outdo plano, afinna-se que ela
deseja enganar a respeito da "mercadoria" e que a embalagem nio modi6ca
realmente sua natureza, nem seu valor.

O material onirico fornecido por europeus define outros temps
privilegiados. J. P. Sabre nas Re/dudes sabre o races/no mostrou que, ao

E precise mencionar a atitude corrente, principalmente das europ6ias, 6'ente a
uma categoria particular de evolufdas. Algumas mulheres argelinas sem v6u, tor-
nam-se pezdeitas ocidentais com uma rapidez espantosa e uma facilidade insuspei-

nio apenas retirada da europ6ia coho ela se sense em perigo no plano da coquete-
ria, da eleggncia, into 6, da concorr6ncia, por este... Noviga transfomada em pro6s-
sional, catecQmena transformada em propagandista, a mulder argelina p6e em
questao a europ6ia. asta nio tem outta recurso a ngo ser junta'-se a angelina que
rQjeita essay mulheres sem v6u e as coloca, ferozmente, no campo do male da de-
pravaQao. Diego as europ6ias: "Decididamente, essay mulheres sem v6u n8o passam
de amorais e desavergonhadas." Para ser bem sucedida, parece qile a int-rn 6o
precise de um patemalismo continuado, aceito. ' ' ' ' ''' - --"-o'-v
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navel do inconsciente, a mulher judia tem quake sempre ,um.dieiro de

vlolagao. A hist6ria da conquista hancesa da Arg61ia, contando a invas80 de
al''deias pdas tropes, o confisco de bens e a violagao de mulheres, a
destruigao de um pals, contribuiu para o nascimento e a cristalizagg.o da
mesma imaged dinimica. A evocagao da liberdade dada ao sadismo do
conquistador, ao seu erotismo, criou, ao nigel das estratificag6es psico16gicas
do ocupante, intemticios, pontos fecundos de onde podem emergir tanto
condutas on=iricas homo, em certas ocasi6es, comportamentos criminosos.

Assam, a dolagao da mulder angelina no sonho de um europeu 6 sempre
precedida do rompimento do v6u. Assistimos alia uma dupla.deEoragao.

E a conduta da muller nunca 6 de adesio ou de aceitagao, mas de
prostragao. dada vez que o europeu, em sonhos de conteudo er6tico
encontra a muller angelina, manifestam-se as particularidades de suns

rela€6es com a sociedade colonizada. Estes sonhos nio se desenirolam no
mesmo plano er6tico nem no mesmo ritmo daqueles em que entra em cent a
muller europ6ia.

Com a muller angelina nio hf conquista progressive, revelagao recipmca, e

sim. de maida, e com a mgliima vio]6ncia, posse, violagao, quake norte. O ata
se reveste de uma brutalidade e de um sadismo paraneur6tico ab6 no europeu
normal. Etta brutalidade e este sadismo sao, alias, sublinhados pda atitude
submissa da angelina. No sonho, a mulher vitima grita, debate-se homo uma
corga, e desfHecida, entregue, 6 penetrada, esquartejada
--' if preciso acentuar tamb6m uma caracterfstica do material onirico que

.ll. ..

nos paiece importante. O europeu ngo sonha nunca com uma
mulher
[ . . . ].

angelina isolada. As paras ocasi6es em que o encontro se da no plano do
basal sgo rapidamente transfoimadas pda ftiga da mulher que,
invariavelmente 'conduz o homem "at6 as mulheres". O europeu sonia
sempre com um grupo de mulheres, com um campo de mulheres, o que ng.o
deixa de evocar o gineceu, o harem, temps ex6ticos fortemente implantados
no inconsciente. Do mesmo modo, a agressividade do europeu se expressa
em considerag6es sobre a moralidade da argelina. Sua timidez e sua reserva
se transfonnarao, em conformidade com as leis banais da psicologia do
conflito, em seu contrario, e a angelina sera. hip6crita, perversa, into 6,
aut6ntica ninfomanjaca.

Vimos que a estrat6gia colonial de desagregagao da sociedade angelina,
ao nigel dos indiv:iduos, delegou rapidamente um lugar de primeiro plano a
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mulher argehna. O encamigamento do colonialists, deus m6todos de lula,
vio naturalmente provocar no colonizado comportamentos reacionais.
Frente a vio16ncia da ocupagao, o colonizado 6 levado a definir uma posigao
de pz'inctpio em relagao a um elemento antes inerte na configuragao cultural
native. A furia do colonizador em querer desvelar a angelina, seu objetivo
em ganhar, caste o que custar, a bataJha do v6u, 6 que vai provocar a reagan
do native. O prop6sito deliberadamente agressivo do colonialista em togo
do hath da nova vida a este elemento mono, jf que estabilizado, sem
evolugao na forma ou no colorido, do estoque cultural argelino. Encontramos
aqui uma das leis da psicologia da colonizag5.o. Num pximeiro tempo 6 a
ag5.o, sio os proDetos do ocupante que determinam os centros de resist6ncia
em tomo dos quaid se organiza a vontade de perenidade de um povo

]io branco que chia o negro. Mas 6 o negro que elia a negritude. A
ofensiva colonialista em torno do v6u, o colonizado op6e o culto do v6u. O
que era um elemento indiferenciado num conjunto homog6neo, adquire um
carfter tabu e a atitude de uma angelina em relagao ao v6u serf
constantemente referida a sua atitude global em relagao a. ocupagao
estrangeira. Diante da 6nfase porta pele colonialista em tal ou qual aspects
de suns tradig6es, o colonizado reage de man.eira muito violenta. O interesse

em modificar esse aspecto, a afetividade investida pele conquistador em seu
trabalho pedag6gico, suas s6plicas, suas ameagas, tecem em Loma do
elemento privilegiado um verdadeiro universo de resist6ncias. Fazed dente
ao ocupante precisamente atrav6s dente elements, 6 infligir-the uma derrota
espetacular, 6 sobretudo manter as dimens6es de conflito e de guerra
latente na "coexist6ncia". E banter a atmosfera de paz annada

A atitude da mulher argelina, da sociedade nativa, dente ao v6u so6erf
modificag6es impoitantes durante a guerra de liberagao. O interesse dessas
inovag6es reside no cato de que das ngo foram, em nenhum moments,
hcorporadas ao programs de luta. A doutrina da revolugao, a estrat6gla do
combate, jamais postularam a necessidade de uma revisit de
compodamento em relagao ao v6u. Pode-se afinnar desde ja que na Arg61ia
independence this quest6es nio servo colocadas porque, na pr6tica
revoluciongria, o povo compo'eendeu que os problemas se solucionam no
movimento mesmo que os coloca
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At6 1955. o combate era conduzido exclusivamente pelos homens. As
caracterfsticas revoluciongrias dense combate, a necessidade de uma
clandestinidade absoluta, obrigam o militante a manger sua mulher numa
ignorancia absoluta. A medida que os inimigos se adaptam is donnas de
combate, surgem novak dificuldades, exigindo solu96es originais. A decisio
de incorporar as mulheres como elementos ativos na revolugao argelina nio
6oi tomada facilmente. Neste sentido proprio, a concepgao mesma do
combate devia ser modificada. A vio16ncia do ocupante, sua ferocidade, seu

apego delirante ao territ6rio nacional, levam os dirigentes a nio maid
excluir certas formal de combate. Progressivamente, se faz sentir a
urg6ncia de uma guerra total. Mas incorporar as mulheres nio corresponde
apenas ao desejo de mobilizar o conjunto da nagao. E preciso aliar
harmoniosamente a entrada das mulheres na guerra e o respeito ao tipo de

guerra revoluciongria. Dito de outra fonda, a muller deve responder com
tanto esp:into de sacri$cio quanto os homens. E preciso, pois, ter nell a
mesma confianga que se exige quando se trata de militantes experientes e
vidal vezes presos. f precise, pris, exigir da mulher uma ele\ aWaD moral e
uma forge psico16gica excepcionais. Nio faltam hesitag6es. As engrenagens
revoluciongrias tinham assumido uma certa envergadura, a maquina
andava num certs ritmo. Era preciso complicar a maquina, isto 6, aumentar

sua produgao sem alterar sua eficfcia. As mulheres nio podiam ser
concebidas homo pegas de reposigao e sim como elemento capaz de
responder adequadamente a. novak tarefas

Nas montanhas, as mulheres 4udavam os militantes durante as
paradas ou nas convalescengas dos ferimentos ou de febres apanhadas no
t#ebeZ. blas decider incoi:pour a mulher coma elemento capital, fazer a
revolugao depender de sua presenga e de sua aWaD em tal ou qual setter, era
evidentemente uma atitude totalmente revoluciongria. Assentar qualquer

panto da revolugao sobre sua atividade era uma decisio importante
Tal decisio era di$cil por vfrias raz6es. Vimos que durante todo o

perfodo de dominagg.o incontestada a sociedade angelina, e particulaimente
as mulheres, tendiam a fugir do ocupante. A tenacidade dele na empress de
desvelar as mulheres, de fazer deli uma aliada na obra de destruigao
cultural, reforgou as condutas tradicionais. Essay condutas, positivas na
estrat6gia de resist6ncia a agro corrosiva do colonizador, tiveram
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naturalmente efeitos negativos. A mulder, sobretudo nas cidades, perdeu
em tranqtiilidade e seguranga. Tendo apenas espagos restritos para
domesticar, seu corpo nio adquiriu a mobilidade norman vista de um

horizonte ilimitado de avenidas, de calgadas, de casas, veiculos, pessoas a
evitar, em quem nio esbarrar... Esta vida relativamente enclausurada e em
arredores conhecidos, inventariados e regulados, compromete gravemente
todd revolugao imediata

Os chefes politicos conheciam perfeitamente essay particularidades e
suas hesitag6es expressavam a consci6ncia que tinham de suas
responsabilidades. Ewes tinham o direito de duvidar do sucesso dessa
medida. Tal decisio n5,o ida ter conseqti6ncias catastr6ficas para o
desenrolar da revolugao?

A esse d6vida juntava-se um elemento igualmente importante. Os
responsfveis hesitavam em alistar as mulheres porque nio ignoravam a
ferocidade do colonizador. Os responsfveis pda revoluga,o ngo se faziam
quaisquer ilus6es sobre as potencialidades criminosas do inimigo. Quase
todos tinham passado por suns pris6es ou tinham conversado com os
hgitivos dos campos ou das celas da policia judicigria 6'ancesa. Nenhum
deles ignorava que qualquer angelina presa serra torturada at6 a monte. ]i
relativamente fHcil comprometer-se a si mesmo nesse caminho e admitir

coma uma das villas possibilidades a de morrer sob tortura. E um pouch
mats dificil designar algu6m que u(pressamente arrisca essa monte com

certeza. Ora, era precise decidir a entrada da mulher na revolugao; as
oposig6es intemas farah massivas e dada decisis provocava as mesmas
hesitag6es, fazia voltar o mesmo desespero

Diante do sucesso extraordinfrio dessa nova forma de combate popular,
os observadores compararam a agro das argelinas a de alguns militantes da
resist6ncia ou a de agentes secretos dos servigos especiais. E preciso ter

sempre presente que a angelina alistada aprende, ao mesmo tempo, e por
instinto, seu papel de "mulher sozinha na rua" e sua missy.o revoluciong.ria

A mulher angelina ngo 6 um agente secreto. ]i sem aprendizagem, sem
ensaio, sem hist6ria, que ela sai para a rua, tr6s granadas em sua sacola de
mio ou o relat6rio de atividades de uma regiao em seu compete. Para ela,
nio ha a sensagao de razed um papel lido muitas e muitas vezes nos
romances ou visio no cinema. Ela nio tem este coeficiente de jogs, de
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imitagao, quake sempre presente nesta forma de aWaD quando a estudamos
numa ocidental

Nio se trata da explicitagao de um personages conhecido e mil vezes
hequentado na imaginagao ou em relates. E um nascimento aut6ntico, em
estado puzo, sem propedeutica. Nio ha personagem a imitar. Ao contrgho,
h6 uma intensa dramatizagg.o, uma diferenga marcante entre a muller e a
revolucionAria. A mulher argelha se coloca, de maida, ao navel da trag6dia

A multiplicagao das c61ulas da F. L. N., a extensgo de novak tarefas,
finangas, estrat6gxas, contra-estrat6gias, formagg.o polftica, a necessidade de
constituir, oara coda c61ula em exercicio, tr6s ou quatro c61ulas substitutas,
de reserve. suscetiveis de entrar em aWaD ao mellor alerta em relagao ao
plano original, obrigam os responsgveis a procurar outros elementos para
realize miss6es estritamente individuais. Depois de uma dtima s6rie de
conhontos entre os respons6veis e, sobretudo, dianne da urg6ncia dos
problemas cotidianos colocados para a revolugao, tonk-se a decisio de
alistar concretamente o elemento feminino na luta nacional.

E precise insistir ainda uma vez sabre o cargter revoluciongrio delta
decisio. No infcio, sio contatadas as mulheres casadas. Mas rapidamente
essay restrig6es servo abandonadas. Forum escolhidas primeiro as mulheres
casadas cujos maridos fossem militantes. Em seguida, forum designadas as
vi6vas ou as divorciadas. De qualquer modo, nunca havia jovens
Inicialmente porque uma jovem, mesmo com vince ou vinte e tr6s anon, n&o

tem oportunidade de gait sozinha de casa. Mas os deveres de mie ou de
esposa daquelas mulheres, a necessidade de reduzir ao minimo as possivels
conseqti6ncias de sua prisao e de sua morte e, ainda, o niimero cada vez
maier de jovens voluntgrias, levaram os responsaveis politicos a fazerem
ouh'a concessao, banindo qualquer restrigao e a apoiar-se, sem disting6es,
no conjunto das mulheres argelinas

Nesse per(odo, a mulher agents de ligagg.o, portadora de mapas,
precedendo em cem ou duzentos metros um chefs em aWaD, ainda usa o v6ul

' Mencionamos aqui apenas as realidades conhecidas belo inimigo. Silenciamos so-
bre as novak formal de agro adotadas pdas mulheres na revolugao. De fate, desde
1958. as tortures infligidas aos militantes tornaram conhecida dos ocupantes a es
trat6gia-mujher. Atualmente, novak estrat6gias estio sendo utilizadas. Compreen
de-se assim que silenciemos sobre das
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mas a partir de certo moments as engrenagens da luta se deslocam em
diregao a cidade europ6ia. O manto protetor da &asba.h, a cortina de
seguranga quake organica que a cidade 6rabe tele em porno do nativo 6
retirada e a angelina 6 langada a descoberto na cidade do conquistador.
Rapidamente ela adota uma conduta ofensiva absolutamente incrive]

Quando um colonizado empreende uma aWaD contra o opressor, e quando
este opressao foi exercida atrav6s de formal de vio16nciaexacerbada e

continua cano na Arg61ia, ele deve vencer uma s6rie de interdig6es. A
cidade europ6ia nio 6 o prolongamento da cidade nativa. Os colonizadores
ngo se instalaram no meir dos nativos. Ries cercaram a cidade nativa.
organizaram o sftio. Today as safdas da has6ah de Angel desembocam no
inimigo. O mesmo acontece em Constantine, em Oran, em Buda, em Bane.

As cidades nativas sio sistematicamente cercadas pele conquistador.]i
preclso ter em mios os pianos urbanilsticos de uma cidade na co16nia.
juntamente com as avaliag6es do estado maior das forgas de ocupagao, para
se for uma id6ia do rigor com o quaid organizada a imobilizagao da cidade
nativa, do centro aut6ctone

A]6m das mulheres que trabalhavam como empregadas dom6sticas para
os conquistadores, aquelas que o colonizador chama, indiferenciadamente.
de "Fatimas", a argelina, sobretudo ajovem angel

=v+ VA+v4bAq.K\ Gall\#llUEf)

lna, pouco se aventura na

ewop6ia. Quake todos os seng deslocamentos ocorrem na cidade
6rabe. E mesmo na cidade frabe, deus deslocamentos sio reduzidos ao
minimo. Nas paras vezes em que a argelina abandons a cidade, o faz quake
sempre por ocasigo de algum events, sda excepcional(morte de um parente,
morador numa localidade vizinha), SQja, dais comumente, para dsitas a
familiares nas festas religiosas, ou para a peregrinagao Nesse casa,
atravessa-se a cidade europ6ia num veiculo, na major parte das vezes

durante o dia. Na cidade europ6ia, a angelina, ajovem angelina -- alda de
algumas paras estudantes(que alias nio t6m nunca a desenvoltura fhd de
suas hom61ogas europ6ias) -- deve vencer uma multiplicidade de interdig6es
internal, de temores suhjetivamente organizados, de emog6es. Ela predsa
en6'entar, ao mesmo tempo, o mundi essencialmente hostil do ocupante e
as forges da policia, mobilizadas, vigilantes, eficazes. A coda entrada na
cidade europ6ia, a argelina deve obter uma vit6ria sobre si mesma, sobre
deus temores infantis.])eve retomar a imaged do ocupante fixado em
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das dificuldades intemas, suUetivas, e malgrado a incompreensao is vezes
violenta de uma parte da famlnia, a angelina assuming today as tarefas que
Ihe forum confiadas

Progressivamente as coisas se complicam. Os chefes que se locomovem e
que utilizam coma mulheres-guias jovens trabalhadoras nio sio mats
politicos novos, ainda desconhecidos da policia. Pda cidade comegam a
transitar chefes militares importantes, deslocando-se. Eases sio conhecidos

procurados. Ng.o ha um comissgrio de polilcia que nio tenha a toto deles
sobre a mesa.

Essen militares que se deslocam, essen combatentes, sempre carregam
aimas. Pistolas automgticas, rev61veres, granadas, ds vezes tudo isso. E
com grander retic6ncias que os respons6veis pol:iticos conseguem fazed com
que eases homens, que ng.o aceitariam se tornar prisioneiros, confiem suas
arenas ajovem encarregada de precede-1os, annan que devem rapidamente
recuperar, se a situagg.o se complica. O cortqo avanga assim em plena
cidade europ6ia. A cem metros uma jovem com uma maleta na mio e atrgs
dais ou tr6s homens com aspects relaxado. Aquela jovem que 6 o fm'ole o
bar6metro do grupo, controla o ritmo do perigo. Parar-continuar-parar-
conthuar, e as viaturas de polfcia que se sucedem nas dual dire96es, e as
patrulhas, etc..

A missgo terminada, os militares contario que de vez em quando era
forte o desejo de recuperarmos nossa maleta, porque tinhamos medo de
sennos detidos e de nio termos tempo de nos defender. Nessa face. a
mulher angelina se enterra um pouco maid na came da revolugao.

Mas 6 a partir de 1956 que sua atividade toma dimens6es realmente
gigantescas.

Tendo que responder golpe por golpe aos massacres de avis argelinos
nas montanhas e nas cidades, a chefia da revolugao se v6 obrigada, se nio
quiver que o terror se instate na populagao, a adotar formal de luta at6
ent5.o descaitadas. Esse fen6meno nio foi devidamente analisado. nio se
insistiu o suficiente sobre as raz6es que levam um movimento
revoluciongrio a escolher este anna que se champ terrorismo

Durante a resist6ncia a'ancesa, o terrorismo visava os militares, alemies
em ocupagao, ou as instalag6es estrat6gicas do inimigo. A t6cnica do
terrorismo 6 a mesma. Atentados individuais ou atentados coletivos com
bombay ou descarT'ilhamento de trend. Na situagao colonial, precisamente
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na Arg61ia onde a populagao europ6ia 6 importante e onde as miHcias
territoriais rapidamente engajaram o carteiro, o enfermeiro e o vendeiro no
sistema repressive, o responsavel pda luta se v6 con6ontado com uma
situaga.o absolutamente nova. . . .....:.. -..

Ningu6m toga facilmente a decisio de matar um civil na rua. Ningu6m
coloca sem drama de consci6ncia uma bombs num lugar pabhco.

Os argelinos responsfveis que, levando em conta a intensidade da
repressg.o e o car6ter furioso da opressao, acreditavam poder responder sem
graves problemas de consci6ncia aos golpes, descobriram que os crimes mats
herr(vets ng,o constituem uma desculpa suficiente para certas decis6es.

VfH.as vezes os responsaveis desistiram de pianos ou diamaram de
volta. no Oltimo minute, o #daf encarregado de colocar a bombs. Havia,
sein dQvida, a lembranga de avis mortis ou honlvelmente mutilados, o que

explicava essay hesitag6es. Havia o cuidado politico de ngo fazed centos
geshs que arriscavam desnaturar a causa da liberdade. Ha:via tamb6m o
medo de que os europeus que trabalhavam com a F'dente n8o

compreendessem eases atentados. Triplo cuidado, portanto,
de nio
[L[.. ]-

acumular as Htimas is vezes inocentes, de nio dar uma id6ia false da
revolugao e, en6m, de mantel a seu lada os democratas hanceses, os
democratas de todos os parses do mundi e os europeus da Arg61ia atraidos
peloidealnacionalargelino. . , ; . ..--f-
1"" 0ra os massacres de argelinos, as razias nas areas rurais, que reforgam
a confianga dos dvis europeus, parecem consolidar o I - . .I . .....I.AH

estatuto colonial e

injetam esperanga no mundo colonialista. Os europeus que, depois de certas
aQ6es militares do Ex6rcito Nacional Angelina a favor da luta do povo
argelino, tinham abafado seu racismo e sua inso16ncia, retomaram sua
antiga anogancia, seu desprezo tradicional.

Lembro-me daquele burocrata de Birtouta, no dia em que o avigo que
transportava cinco integrantes da Frente de Libertagao Nacional foi
interceptado, que brandia sua revise com as fotos deles, gritando: "N6s os
pegamos, acho que dev:ramos castro-1os."
'';l==' ';i;.;'li&. ::, ;.«.I ;., .,'i, m,;;,';. p"-'t''d? IP:i?
adversgrio, reforga a ferocidade dos colonialistas e cerca por todos os lados o
civil argelino

Os trend carregados de militares hanceses, a marinha hancesa na baja
de Argele de Philippeville, manobrando e bombardeando os avi6es da
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resist6ncia, os milicianos que irrompem nos (Zouars e liquidam sem pensar
os homens argelinos, tudo ipso contribui para dar ao povo a impressao de
que ele nio 6 defendido, que nio 6 pmtegido, que nada mudou e que os
europeus podem fazer o que quiserem. E o periods no qual se auve europeus
dizendo pdas mas: "Que dada um de n6s pegue dez e o$ enterre e voc6 vera
que o problema se resolve logo.'

E o povo argelino, especialmente nas cidades, v6 essajactancia enlamear
sua dor e constata a impunidade desses criminosos que nio se escondem
Podemos perguntar a todos os argelinos, a today as argelinas de uma cidade
o nome dos torturadores e dos assassinos da regiao e obter respostas

A paTtiE de um certo momento, uma parte da populagao admite a d6vida
em seu espirito e se pergunta se 6 verdadeiramente possivel resistir
quantitativa e qualitativamente &s ofensivas do ocupante

A liberdade merece que se penetre nesse enorme circuits do tenorismo e

do contra-terrorismo? Tal desproporgao nfo exprime a impossibilidade de
escapar a opressao?

Entretanto, outra parte da populag5.o se impacienta e quer paras a
vantagem que o inimigo leva na via do terror. A decisis de atacar
individualmente e nominalmente o adversgrio ng.o pode mais ser
descartada. "Todos os prisioneiros abatidos ao tentar fugir", os gritos dos
supliciados, exigem que novak formal de combate sejam adotadas

S5,o visados em primeiro lugar os policiais e os lugares de reuniio dos
colonialistas(cafes em Angel, Oran, Constantina). A angelina mergulha
totalmente, desde o initio, e com obstinagao, na agro revoluciongria. If ela
que transporba em sua bolsa as granadas e os rev61veres que um/i(Zaf
recolherg no 61timo minuto, 6'ence ao bar ou quando passe o criminoso
designado. Durante esse peHodo, os argelinos apanhados na cidade
europ6ia sio impiedosamente interpelados, presos, revistados.

Porisso 6 preciso seguir o caminho paralelo dente homem e delta muller.

dente cabal que leva a morse ao inimigo, a vida a revolugao. Um apoiando o
outro, mas aparentemente estranhos um ao outro. Uma transformada
radicalmente em europ6ia, desenvolta e desembaragada, insuspeita, adaptada
ao keio, e o outro, estrangeiro, atento, caminhando para seu destiny.

O /idaf argelino, ao contrgrio dos anarquistas desequilibrados, tornados
c61ebres pda literature, nio se droga
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O #dai nio tem necessidade de ignorar o perigo, de obscurecer sua
consci6ncia ou de esquecer. O "terrorista", desde que aceita uma massa.o,

deixa a matte entrar em sua alma. E com a matte que ele tem um encontro
dente entio. O/idai tem, ele, um encontro com a revolugao e com sua
pr6pria vida. O/idaf nio 6 um sacrificado

Certamente ele nio recua diante da possibihdade de pender a vida pda
independ6ncia da patna, mas em nenhum moments ele escolhe a monte.

Froger, por exemplo, simboliza uma tradigao colonialista e um
m6todo

inaugurado em S6tife em Gue]ma em 1954.' A]6m disco, a pretensa forge de
Fmger cristaliza a colonizagao e autoriza as espSrangas daqueles que
comegavam a duvidar da solidez real do sistema. E ao redox de homens
coho Froger que se reunem e se encorajam uns aos outros os ladr6es e
assassinos do povo argelino. lsto, o #dai, e a mulher que o acompanha, a
muller-arsenal, o sabem

Portadora de rev61veres, de granadas, de centenas de cart6es falsos de
identidade ou de bombay, a mulder angelina sem v6u evolui como um peixe

na ggua ocidental. Os militares, as patrulhas eancesas sorriem a sua
passagem, derretem-se em cumprimentos sobre seu 6sico aquie ali, mas
ningu6m suspeita que em suas maletas este.o as pistolas-metralhadoras
que, em seguida, destruirio quatro ou cinco membros de uma das
patrulhas

E precise voltar a etta jovem, que ontem tirou o v6u, avangando na
cidade europ6ia coberta de policiais, de paraquedistas, de milicianos. Ela
ngo caininha mais junta aos muros, coco tendia a razer antes da revolugao
Constantemente chamada a se apagar dianne de um membro da sociedade

dominante, a argelina evitava o centro da calgada que, em todos os parses do
mundi, pertence de direito aos que mandam

As espaduas da argelina que tirou o v6u se endireitam. O pasco 6 soho e
planQjado: nem muito rapids, nem muito lentz. As pe:t'nas estio nuas, nio
presas num v6u, deixadas a seu bel-prazer, e as ancas estio qiberadas

Na sociedade tradicional, o corps da jovem angelina Ihe 6 revelado pda
nubilidade e pele v6u. O v6u recobre o compo e o disciplina, o tempera, no
exato momento em que ele conhece sua face de maior efervesc6ncia. O v6u

protege, d6 seguranga, isola. E preciso ter ouvido as confiss6es de argelinas

Froger, um dos lideres colonialistas. Executado por um /idat no final de 1956.
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l£l11B l:UHG$ EF;:;.=
Em tats condig6es, toga-se urgente dissimulu' o pacote aos olhos do

ocupante e cobrir-se outra vez com o .haf.h protetor

Maid uma vez, 6 preciso reaprender uma nova t6cnica. Lever sob o v6u

agora. orpo da argelina, que se despoDou num primeim momento, se dilata
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retomar m6todos de lutaja ultrapassados. ... ora
Num certo sentido, as diferentes cerim6nias provocaraui u--'a "v '''
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precisas. O v6u 6 abandonado no decorrer da agro revolucionfria. O que era
desejo de se contrapor is ofensivas psico16gicas ou political do ocupante
trina-se meio, instrumento. O v6u ajuda a argelina a responder is novak
quest6es colocadas pda lula

A iniciativa das reag6es do colonizado escapa aos colonialistas. Sio as
exigencias de combate que provocam na sociedade angelina novak atitudes.
novak condutas, novak modalidades de apresentar-se
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ANEX0:':

Na terra angelina que se libera a coda dia mats e
maid da opressao colonialista, assistimos a derrubada
de velhos mitos.

Entre as "coisas incompreensiveis" do mundo
colonial, citava-se abundantemente o faso da mulher

argelina. Os estudos de soci61ogos, orientalistas,
juristas, abundam em observag6es a respeito da
mulher argelina.

A leitura dos 61timos debates na Assemb16ia
Nacional francesa indica o prego que se atribuia uma

abordagem coerente dense "problema". A maioria dos
debatedores evoca o drama da argelina e exige sua
liberagao. Unico meio, acrescenta-se, de desarmar a
rebelig.o. Entre os intelectuais colonialistas, 6 uma
constante a transformagao do sistema colonial em
"faso socio16gico".

Em quarenta e tito horan a argelina derrubou
todas as pseudo-verdades que anon de "pesquisas de
campo" pareciam ter amplamente confirmado.

E que a guerra revolucion&'ia ng.o 6 uma guerra
de homens

E que a sociedade angelina mostra ngo ser a
sociedade sem mulheres que tem fido descrita

Lado a lido conosco, nossas irma.s desorganizam
cada vez maid o dispositivo inimigo e liquidam
definitivamente velhas misti6lcag6es.

Extrato de um texto de maid de 1957, publicado em Resistance AZgdrfenne
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]«.«do d;scrtimos o$ ni?eis ae 'JWnagaa
Ls;nti-- . mplimti.a,.i..aia;.=,;1;1;:1i;g'm

qu.st6.; a ..spate da ;alia: ds Janos, .m te,-
«os ds qu.i; o a*;t. ;.,6 ...li.& (..j:poJ;.;.
pc'g*"star,. po exemp]o {-.), co«to po(]'"'os a$,-

mar que as aaas.sao &as?s de t;pos difewntes' o:l
au. 'A .ontde que John tem ae aa;olaf eb««

conch«#la enquanfa que '0 a-,o.tale de /o#n c«,
:g''da; nai? 6, . .sim p.,,. di..t.. }fef'i;l; tes-

. pasta satisfctt6ria para esse questao; os aados
Lsi' 5'' ;' T";tity£m r. t««;al;te:b;'l;G=;-
bien. Deja;att o-os ae lido co amos o used de des-

N.-m Ch.«;Lr, c«n.-f ;""'. h #, pul-a. 12;

N. sempre teve o que quid, fizera os outros trabalharem para si
beneficiara-se, como por direito senhorial, de tudo o que os outros tinham de
mellor em deus campos e em suas casas; ainda que tivesse perdido posigao,
ele achava que tudo Ihe era pennitido e pensava ter o direito de tudo exigir,
de ser o xlnico a tomas a palavra, de insultar e at6 de bater nos que se
opunham a ele. Sem ddvida era por ipso que ele era tide por um amahbwJ.
AmahbuZ 6 o individuo que nio tem vergonha, descarado, que ultrapassa

::lE Eg:£?p U£H.==a'£:m mZi::Tl££:
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(jchemmeth imam-a: ele se desonra)
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acrescentou, no final da conversa: "Quem tiver um amahb Z a seu lada.
Guide dele antes que os outros o fagan"; homo quem diz: "Estes errado em
nio te solidarizares com teu iimio dente a mim, o que estou pedindo 6 que
te entendas com ele e o corrijas na minha aus6ncia'".(AGHBALA) Para
compreender coda a sutileza dessa discussao, 6 preciso saber que nela se
opunham um homem perfeitamente senhor da dia16tica do desafio e da
resposta e um outro que, por ter vivido muito tempo fora de Kabilia,
esquecera o espirito da tradiga,o: ao nio ver no incidente senio um ftuto que
ele podia renegar em name da justiga e do bom sense, sem que as regras de
solidariedade familiar fossem violadas, ele raciocinava em termos de
prelufzo: o muro vale tanto, etta pessoa deve ser indenizada. E seu
interlocutor surpreendeu-se que um homem tio instruido pudesse enganar-
se a tal porto sabre suas verdadeiras inteng6es

Cerro ano, numa outra aldeia, um campon6s foi roubado por seu
administrador. Este 61timo costumava razer ipso, mas, naquele ano,
ultrapassara todos os limited. Depois de esgotadas today as censuras e
ameagas, levaram o cano a assemb16ia. Os datos eram conhecidos de todos.

era instil procurar proves e, vendo sua causa perdida, o administrador
rapidamente pediu perdao, de acordo com a tradigao, nio sem ter recozTido
a todo typo de argumento: que ele cultivava essa terra hf muito tempo, que
a considerava coma sua propriedade pessoal, que o proprietario ausente n6o
tinha necessidade da colheita, que, por desdo de ]he ser agrad6vel, ele Ihe
dava deus pr6prios figos, de melhor qualidade, esperando descont6-1os
depois na quantidade, que ele era pobre, que o proprietgHo era rico e rico
"para dar aos pobres', etc., today raz6es destinadas a adular o propriet6rio.
Ele pronunciou a f ormula "Deus me perdoe" que deve, segundo o costume,
encerrar definitivamente a discussio. Mins acrescentou

'Se agi bem, Deus deja louvado(tanto melhor)
se errei, Deus me perdoe.

O propriety.rio iiTitou-se com esse formula no entanto perfeitamente
legitima e apropriada, que mostra que um homed, jf que se desculpa

Diz o prov6rbio: "Aquele que desnuda seu irmao, desnuda-se a si mesmo". "Ele
inyuria a si mesmo(into 6, seu irmio ou sua familia), o arno vale maid do que ele.
(.Zts' ayaz ' imams dagfyuZ ah.hfr:s). ' ' ' ' ' '
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honrosamente, ng.o pode ester completamente errado, nio pode em dodo
faso acumular todo o ergo, e tem sempre um pouco de Fazio, do mesmo
modo que o outdo este um pouco errado: ele queria um samples "Deus me
perdoe", uma submissio sem condig6es. . ,.,:.

'E o outm tomando a assist6ncia coma testemunha: "6 criaturas, aJnigos
dos santos! Coma? Louvo a Deus e vdam que este homem me censure!" E

repetia a mesma f oimula dual ou tr6s vezes, fazendo-se . o..= J. n. . 4.n n4-A

cada vez tenor e

maid humilde. Diante dessa atitude, o propriet6rio maid se initou, tanto

que, no final, toda a aldeia, apesar do respeito que tinha por um
homem

'l"''' '' o, Kestrangeiro" na regiao, estava desolada por ter de repreend6-1o
Uma vez acalmados os gnimos, o proprietario lamentou sua intransig6ncia;
a conselho de sua mulher, maid bem informada sobre os costumes, foi
procurar o imam da aldeia e os parentes maid vejhos para se desculpar de
sua conduta; enfatizou que ele tinha fido vitima de eZbahadZa(aWaD de

bah(!eZ),oquetodosjahaviamentendido. , . . , .
Em outdo lugar, a tensio entre dais "partidos" ($w/) tznna sino

exacerbada por um incidence. Um dos "partidos", facto, enviou a um
membro notgvel do "partido" ad\:erst uma embaixada compostn por
ma/'ubozzts da regiao e de regimes vizinhas, pelo imant da aldeia, por todos
os fuZba(plural de faZeD) de uma ordem religiosa(shim amana) vizinlm,
ou sda, mats de quarenta pessoas is quaid ele haM.a assegurado transport,
hospedagem e alimentagao. Para today as pessoas do lugar, ments para
a(]uele que era o oUeto da gestao, um kabila desenraizado e mal inbrmado
sabre os costumes, tratava-se de um ritual. O costume previa que, depois de

bejjar os negociadores na 6'onte, se aceitasse today as subs ofertas e se
invocasse a paz, o que ng.o excluia que as hostilidades pudessem ser
retomadas em seguida, a qualquer pretexto, sem que ningu6m pudesse ser
acusado. Os notgveis anunciam em primeiro lugar o objetivo de sua gestao
"os Ath.. vem pedir perdao". O uso pede que, no primeiro moments, des se
dessolidarizem da parte em Home da qual vem interceder. Falam entao,
dignamente, aqueles que pedem o perdao "no interesse de todos e sobretudo
no interesse dos pobres da aldeia": " sg.o des que soBem com nossas
disc6rdias, nio sabem mats para onde b', vejam, causam d6...(e. outras
raz6es que permitam salvar as apar6ncias). Fagamos a paz, esquegamos o
passado." Aquele a quem se vem assim roger manifesta alguma retic6ncia,
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alguma reserva; ou, entao, atrav6s de um acordo tacito, uma parte de seu
campo endurece, enquanto outta, para n5.o romper definitivamente, se
mostra mats conciliadora. No meir da discussg.o os mediadores interv6m:
des acusam a parte procurada, apontam suas falhas, para restabelecer o
equilibrio e evitar uma humilhagao total(eZbahadZa) para quem os
procurou. Ja que s6 o cato de ter apelado para os bong oficios de
mara6oufs, de t6-1os alimentado e ter vindo com des, constitui uma
concessio suficiente de sua parte; nio se pode it maid lange na submiss5.o.
A]6m disco, os que intercedem estando, por ftm.gao, acima das rivalidades, e
gozando de um prestigio capaz de forgar o consentimento, podem permitir-
se admoestar aquele que se faz de rogado; "Cerro, talvez des denham feith
mal, mas tu, Si X., tu foote culpado disco.., tu nio deverias.., e hoje deves
perdog-lo; voc6s se perdoam mutuamente, n6s nos incumbiremos de
sancionar a paz concordada, etc." A sabedoria dos notgveis os autoriza a
operas etta distribuigao de certo e enado.

Mas, no cano, aquele a quem se vinha rogan, por desconhecer a regra do
jogs, ng.o podia compreender essas sutilezas diplomaticas. Ele queria
esclarecer tudo e raciocinava em termos de "ou into... ou aquilo": "Coco, se
voc6s vem me rogan, 6 porque os outros estio errados; 6 a des que devem
condenar, ao inv6s de acusarem a mim. A menos que, porque ele vos
alimentou e pagou, voc6s venham aqui em sua defesa." Era a inj6ria mats
grave que se podia fazer ao grupo; na lembranga de Kabilia, era a pzjmeira
vez que uma delegagao de personagens tio venergveis nio conseguia obter o
acordo das dual panes e as piores pragas foram rogadas ao refbatgrio.

A dia16tica do desafio e da resposta

Poderiamos relatar uma infinidade de datos semelhantes; mas a anflise
dessas tr6s nanativas permite explicitar as regras do jogo do desafio e da
resposta. Para que baja desafio, 6 preciso que quem o ganga julgue queen o
recebe digno de ser desafiado, into 6, capaz de aceitar o desafio, em puma, o
reconhece homo seu igual em honra. Desafiar algu6m 6 reconhecer sua
qualidade de homem, reconhecimento que 6 a condigao de toda troca e do
desafio de honda homo primeiro momento de uma troca; 6 reconhecer
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tamb6m a dignidade de homed de honra, jg. que o desafio, como tal, requer
resposta e, em conseqii6ncia, se dirige a um homem julgado capaz de jogar o
jogo da honda, e de jogs-lo bem, o que sup6e, em primeiro lugar, que ele
conhega suas regras e, em seguida, que tenha as virtudes indispens6veis
para respeita-las. O sentiments de igualdade na honda, que pode coexistir
com desigualdades de fate, inspire um grande n6mero de condutas e de
costumes e se manifesto em particular na resist6ncia oposta a qualquer
pretense.o a superioridade: "Eu tamb6m tenho bigodes", tem-se o hfbito de
dizer.' O fanfango 6 imediatamente chamado a order. "Ng.o hf monte de

lixo que nio cresga". "Sua cabega bate na porta"; "Negro 6 negro, ng.o 6
preciso tatum.-lo!"; "Ele quer caminhar homo a perdiz mas esqueceu coho
caminha a galinhal" Na aldeia de Tizi libel, na Grande Kabilia, uma
famiHia rica mandara construir para si um t6mulo de estilo europeu, com
grade, pedra ftmergria e inscrigao, transgredindo a regra que imp6e o
anonimato e a unifonnidade dos t6mulos. No dia seguinte, a grade e a
pedro tinham desaparecido

Do principio do reconhecimento m6tuo de igualdade na honda, segue-se
um primeiro corolfrio: o desafio honra. "0 homem que nio tem inimigos,
dizem os kabila, 6 um bunico", a 6nfase estando porta ng.o na estupidez do
burrito, mas em sua passividade. O que hf de pior 6 passar desapercebido:
assim, n&o cumprimentar algu6m 6 tratf-lo coma uma coisa, um animal ou
uma muller. O desafio, ao contrgrio, 6 "o mgximo na vida para quem o
recebe"(EL KALAA). E de fate o memento de sentir-se existir
completamente enquanto homem, de provar aos outros e a si mesmo sua

alidade de homem(fhirugza). "0 homem realizado"(argaz aZhameZ)
deve estar sempre em estado de alerta, pronto a responder ao menor
desafio. l£ o guardiao da honra(amhidar), aquele que vein por sua pr6pria
honra e pda honra de seu grupo

Segundo corolgrio: aquele que desafia um homem incapaz de responder
ao desafo, into 6, incapaz de it adiante na troca iniciada, se desonra a si
mesmo. Assam, eZbahadla, humilhagao extreme infligida publicamente,

O bigode, usado como termo descritivo para situar a idade("sua barba aponta",
"seu bigode aponta") 6 um simbolo de 'drilidade, componente essential do nif; tam-
b6m a barbs, sobretudo antigamente. Para friar de um grande ultr4je, dizia-se: "Ele
me raspou a barba (ou o bigodey
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por,sua pr6pria conduta. Nesse casa, a desonra 6 irremedigvel. Diz-se:
l?ai''Z'Z i"«-nfs, ou ifsba !z ««i"««ni' aGnBALN. Come c«:s.qti6ncia,
aquele que se encontra numa posigao favorgvel deve evitar exagerar sua

w 'l uvA+v4b+)

vantWm e moderar-se em sua acusagao: "Maid vale que ele se desnude. diz o
prov6rbio, do que eu o desvista"(DJEMAA-SAHARIDJ). Por seu dado. seu
-adversfrio pode sempre tentar reverter a situagao, levando-o a ultmpassar os
limited pezmitidos, uganda uma desculpa honrosa. lsso, coco viinos na
segunda narrativa, para conseguir a adesio dos outros aue nio modem deixar
dedesaprovara fHtade medida do acusador. ' ''" u nw

corolgrio(proposigao reciproca do comlgrio precedents); somente
um desafio(ou uma ofensa) langado por um homed igual na honda merece ser
respondido; dito de outdo modo, pma que h4a desafio, 6 precise que queen o
receba julgue aquele que o lanka digno de lana-1o. A aftonta mda de um
individuo inferior em honlra, Fecal sobre o presungoso. "0 homed prudente e

desafio insensato de amahbuZ; ao pasco que, deixando de responder, ele
deixa que o outro carregue todo o peso de deus atom arbitrgrios Do mesmo
modo, a desonra cairia sobre aquele que sujasse as bios puma vinganga
indigna: assam os kabila recorrem a assassinos de aluguel'(ame#H. plural,
innRzyen, literalmente aquele cujos servigos se aluga). f portanto a

perfeitamente essay ang.lifes. Aquele que respondesse is injiirias de um
negro, homem de condigao infeHor e desprovido de honda, ou que brigasse
com ele, estaria desonrado.' De acordo com uma tradigao popu ar de

' De um homem pouco zeloso de sua honda, diz-se: "f um negro". Os negros nao tem
e nio tem porque ter honra. Elam excluidos dos neg6cios ptiblicos; se podium parti-
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narina, o nariz(ver tamb6m a nota lO)
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ritual: trocavam-se inj6rias, depois golpes e o combate cessava com a
chegada de mediadores. Durante o combate. as mulheres encordavam os
homens com deus gritos e centos que exaltavam a honda e o podeiio da
familia. Nio se procurava mater ou esmagar o advemgiio. Na major parte
das vezes, tratava-se de mostrar superioridade atrav6s de um ato simb6]iccc
na Grande Kabilia diz-se que o combate cessava quando um dos campos se
apoderava da vida-mestra(fhig dffh) e de uma plata de pedro tomada ao
th(I/nza'lh do adversgrio. As vezes as coisas iam mal: fosse porque um
volpe infeliz provocava a monte de um combatente, fosse porque o 'jpartido"
Haig forte ameagava entrar nas casas, 6]timo abHgo da honrn. S6 entio 09
que estavam sitiados langavam mio de suas annan de togo, o que na
maioria das vezes bastava para fazed cessar o combate. Os mediadores.
ma)''abouts e s6bios da tribe, exigiam a retirada dos agressores e des se
iam sob protegao da pda\Ta dada, Za'Hana ' Ningu6m pensaria emlhes

s6 ocon'iam depois que um conselho dos anciios fixava o dia da agro e o
ob$etivo atribuido a coda aldeia. dada um lutava por si, mas gritavm-se
exclamag6es de alerta e de encorajamento. Today as aldeias em volta
assistiam e davam opiniao sobre a audfcia e a habilidade dos combatentes.

Quando o partido mais forte ocupava uma posigao de olde poderia esmagar
o adversfrio ou se apoderava de um simbolo daro de dt6ria, o combate

cessava e coda tribo voltava para casa. Acontecia de razer-se prisioneiros:
colocados sob a protegao (Za'Raja) daqueles que os haviam capturado, des
eram em gerd bem tratados. Ries eram devolvidos, no final do con8ito. com
uma gancZu/'a nova, expressando assim que era um mono que voltava a
aldeia com sua mortalha

O estado de guerra(e/aetna) podia durar anon. De cerro modo. a
hostilidade era pennanente, a tribe vencida aguardava sua desforra e. na

' Percebe-se a fungal social dos mara6oufs. Ries buscam a safda, a "porta"(fha-
bbur#f), homo dizem os kabila, e autorizam o t6rmino dos combates sem que a de-

sem viola-1os, ao ments aparentemente ' ' ' ' '""''"- --"- "" v",
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Um velho da aldeia Ain Aghbel, na regiao de Gallo, nos deu recentemente(durante

I $E h!!:bsiir"
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Os homens se enfentavam no bro ao arvo: na manhi do retomo da escolta.

enquanto as mulheres preparavam a noiva e o pai recebia cumprimentos, os
homers do cortqjo deviam quebrar ovos(ou pedras chatas), colocados a
grande distancia, numa grvore ou numa encosta, a bala; em casa de derrota
a guarda de honra do noivo voltava, nobel'ta de vergonha, depots de passar
sob a albarda de um asno e pagan uma multa. Estes jogos tamb6m tinham
uma ftmgao ritual, homo demonstram, de um lado, o formalismo rigoroso de
seu desenrolar e, de outdo, as praticas mfgicas a que davao lugar.:o

Se toda ofensa 6 desafio, veremos que nem todd desafio 6 ofensa ou
ultraje. A competigao de honda pode ser alocada, de faso, numa 16gica muito
pr6xima da do jogo ou da aposta, 16gica ritualizada e institucionalizada. O
que este em jogs, entao, 6 o pundonor, o nff desqjo de superar o outro num
combate de homem a homem. De acordo com a teoria dos jogos, o bom
jogador 6 aquele que sempre sup6e que seu adversgrio sabers descobrir a
melhor estrat6gia e jogarf de acordo com ela; do mesmo modo, no jogo da
honda, tanto o desafio homo a resposta implicam em que coda antagonista
escolha jogar o jogo e respeitar suas regras ao mesmo tempo que postula
que seu adversfrio 6 capaz da mesma escolha.

O desafio propriamente dino, e tamb6m a ofensa, sup6em, homo o dom. a
escolha de jogar um jogo detenninado de acordo com certas regras. O dom 6
um desafio que honra aquele a quem 6 dirigido, pondo a prova seu pundonor
(nlD; em conseqti6ncia, do mesmo modo que queen ofende um homem
incapaz de responder se desonra, tamb6m se desonra quem oferece um dom
excessivo, que exclua a possibilidade de contra-dom. Nos doin cason. o
respeito a regra exige que exists possibilidade de resposta, em suva, que o
desafio deja razogvel. Mas, do mesmo modo, dom ou desafio constituem uma

provocagao a resposta; os berberes manoquinos, segundo Marcy, diziam a

Atrav6s de diversos procedimentos, as velhas feiticeiras encantavam os ovos para
que des permanecessem "virgens". Para romper o encanto, furava-se o ovo com uma
agulha(Cf. Slimane Rahmani, Le tir a la able et le nif en Kabylie, .Revue .iyhcafne,
XClll, I' e 2' trimestres, 1949, pp.126-132). Na 16gica do sistema ritual, o fiuil e o
bro(coma .a agulha) sao associados a sexualidade viral. Tudo parece hdicar que
como em inimeras outras sociedades(homo, por exemplo, G. Bateson, .ZVauen.

Stanford University Press, 1936, p. 163), o nariz(nfD, simbo]o da viri] dade
masculina, 6 tamb6m um simbolo £31ico
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prop6sito do dom em forma de desafio(fawsa) que marcava as grander
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conta-se que outrora, tio logo a vinganga estava completa, toda a famiHia
saudava, regozijando-se com o fim da desonra, fhzzqdha an-tsasa, isto 6.
ao mesmo tempo a cura da doenga que se tinha no "figado", causada pda
ofensa, e a satisfagao do des4o de vingar-se: os homens davao time. as
mulheres gritavam, anunciando assim que a vinganga estava cumprida,
para que todos pudessem ver homo uma familia honrada gabe restaurar
prontamente seu prestigio e tamb6m para que a familia inimiga nio tivesse
qualquer diivida sabre a origem de sua infelicidade. De que serve uma
vinganga an6nima(DJEMAA-SAHARIDJ)?

A escolha alternativa pode se revestir de significag6es diferentes e at6

opostas. O ofensor, por sua forma fisica, por seu prestfgio ou pda

o$ereceu dinheiro aos ma)"abouts. E o cuscuz foi comido em comum."(Relato de um
dos protagonistas). V6-se que a intervengao do grupo se imp6e quando os sub-

plicava no prolongamento do conflito ao infinito, era precise, de todo modo. encon .
trar uma maida honrosa, que nio trouxesse desonra para nenhuma das dias panes
e que, sem colocar em questao os imperativos da honra, autorizasse a suspended,
circunstancialmente, seu exercjcio. A tarefa de conciliagao cabia sempre ao grupo
major ou a grupos "neutron", a estranhos ou a famlHias de santos. Assim, enquanto a
desavenga este no fmbito da grande familia, os s6bios ditam a conduta e apaz guam
o conflito. As vezes, des aplicam uma multi ao indivfduo recalcitrante Quando o
confbto ocorre entre dubs grander families, as outras fmHias do mesmo adh/um

esforgam-se por apazigug-lo. Em resumo, a 16gica da conciliagao 6 a mesma 16gica
do conflito entre seg6es da linhagem cujo principio este contido no pmv6rbio ' "Odeio
meu irmao, mas odeio aquele que o odeia". Quando um dos doin campos era o dos
santos,. santos estrangeiros 6 que vinham convidar a paz. As guerras entre doin
"partidos" obedeciam a mesma 16gica que a vinganga. lsso 6 compreensfvel jf que
elsa nunca 6, estdtamente, individual, o autor da vinganga sends sempre mandat6-
rio do sub-grupo ao qual pertence. O conflito podia, &s vezes, pro ongar-se durante
vgrias dezenas de ands. "Minha av6 me contava, relata um informante de D em6a-
Saharidj, com cerca de sessenta ands, que o su#'uHeZZa(do alto) passou vinte e doin
antes hra de casa, no vale de Hamrawa. Ocorreu, de tata, que 0 8zzjf("partidon) der-
rotado teve de fugir com suas mulheres e deus 61hos. A oposigao entre os "pMdos'
era, em gerd, tio Hgida e t6o estrita que os casamentos eram impossiveis. .Assam
is vezes, para selar a paz entre dubs famiOias ou dais "partidos", aprovava-se o 6m
da lute atrav6s de um casamento entre dual familial inHuentes. Nesse faso nio
havia desonra. Para selar a paz, depots de um confhto, os doin "partidos" se reuni-
am. Os chefes dos doin campos traziam um pouco de p61vora, colocada em canigos,
que eras trocados. Era o amen, a paz" "" '"' ''"'"'
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vencedor da cone'ontagao, abusando assam duplamente de sua
superioridade. O ofendido pode tamb6m langar eZbahadZa sobre seu
ofensor sem recorrer a resposta. Basta para ipso adotar uma atitude de
humildade que, enfatizando sua 6aqueza, explicite o carfter arbitrgrio.
abusivo e desmesurado da ofensa. Ele evoca assim, mats inconsciente do
que conscientemente, o segundo corolfrio do principio da igualdade na
honda que diz que aquele que ofende um indivfduo incapaz de responder ao
desafio se desonra a si mesmo." Evidentemente, etta estrat6gia s6 6
admissilvel quando nio haja qualquer d6vida, aos olhos do grupo, sobre a
disparidade entre os antagonistas; ela 6 comum entre os individuos
reconhecidos pda sociedade coma halos, os clientes(yadh ffsumufhen, os

que se apoiam em) ou os membros de uma faml0ia pequena(ffa
magros, os 6'agog) (AGHBALA)

deja, finalmente, o cano no qualo ofensor 6 inferior ao ofendido. Este
pode responder, transgredindo o terceiro coro16rio do principio da igualdade
na honda; mas se abuja de sua vantagem, exp6e-se a recolher para si a
desonra que normalmente recairia sabre o ofensor desconsiderado e
inconsciente, sabre o indiMduo desprezado(amahqur) e presungoso. A
sabedoria o aconselha a abster-se de qualquer resposta e de dar o que
chamadamos de "ar de desprezo".:' Como se diz, ele deve "deix6.-1o latir at6
cansar" e '+ecusar-se a competir com ele". A aus6ncia de resposta nio
podendo ser imputada a covardia ou fraqueza, a desonra recai sobre o
ofensor presungoso.

kinda que pud6ssemos ilustrar cada um dos cason que foray
examinados atrav6s de um grande n6mero de observag6es ou de narratives,
permanece o faso de que, comumente, as diferengas nio sio assim tgo
nitidas, de tal modo que, dente a opiniao, juiz e camplice, dada um pode
jogar com as ambigtiidades e os equivocos de conduta: assim. sendo
comumente infima a distgncia entre a nio resposta inspirada pele meds e a

Conforme o segundo gelato.

Se o colljunto das anglises propostas neste estudo remete o leitor ocidental inces-
santemente a sua tradigao cultural, nio se deve, entretanto, minimizar as diferen-
gas. Eis porque, a nio ser em castes onde das se imp6em, como aqua, temos segundo
a regra de evita' sugerir aproximag6es, por medo de estimular identificag6es etno.
c6ntricas, filndadas em analogias supernciais

65



Pierre Bourdieu

recuse em responder como sinai de desprezo, o desd6m pode sempre serve '
de mg.scara a pusilanimidade. Mas cada kabila 6 um mestre na casuistica e
o tribunal da opiniao sempre pode intervir.

Averiguagao e

controle do

grupo
Escolha I

Pressio do grupo Sangao simb61ica

Escolha 2

Aus6ncia de resposta

Desonra

Resposta coma desa$o

jmomento ativo)

Recusa a responder

Desprezo

Desa$o

Atentado ao amor

pr6prio

Desonra virtual

Escolha I :scolha 2

Aus6ncia de contra-dom

Desonra

Contra-dom

jmomento ativo)

Recusa de contra-dom

Desprezo

Dom Amor-pr6prio

questionado
Desonra virtual

jmomento passive)

O motor da dia16tica da honra 6 portanto o nif. que leia a escolha da
resposta. Mas, de rata, homo a tradii@o cultural nio I . . . =nlln A n-nA in

oferece nenhuma

possibilidade de escapar ao c6digo de honda, 6 no moments da escolha que a

clinics ou alden, pronta a censurar e a condenar a covardia ou a
complacancia. Quando um homed se encontra na obrigagao de vingar uma
ofensa. todos em tong dele evitam com cuidado lembrf-lo disco. Mas coda
um o observa tentando adivinhar subs inteng6es. Um mal ester pairs sobre
todos os deus at6 o dia em que, diante do conseUio de fmOia reunido a seu

f==iff,zj:.==bf==.n=;H===
«assassino de aluguel", sega para acompanhf-lo se ele pretende vingar-se

pr6prias egos. O costume banda que ele recuse essas ofertas e
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pegs apenas que, em faso de aacasso, outro continue a tarefa interrompida.
A honda exige de fate que, como os dedos da mao, todos os membros da
familia, se necessario, se incumbam sucessivamente, por grau de
parentesco, do cumprimento da vinganga. Quando o ofendido demonstra
memos detemiinagao e, sem renunciar publicamente a vinganga, adia
indefinidamente sua execugao, os membros da familia se inquietam; os mats
sgbios se poem de acordo e um deles 6 encarregado de lembr6-1o de seu
dever, ponds-o em brios e intimando-o a Hngar-se. faso este chamamento a
ordem pique sem efeito, recorre-se a ameaga. Outdo se vingarg em seu lugar
e o ofendido ficarg desonrado aos olhos das pessoas, nio deixando de ser
vista como o responsavel pda famldia inimiga e assam ameagado, por sua
vez, de fhamga/(vinganga de langue). Compreendendo que se exp6e is
consequ6ncias conjuntas da covardia e da vinganga, ele deve decidir-se, "a
contragosh" como se diz, ou exilar-se." (AIT HICHEM).

O sentimento de honra 6 vivido diante dos outros. JV:f6 antes de tudo o
que leva a defender, nio importa a que prego, uma certa imagem de si
destinada aos outros. O "llomem de bem"(argaz eZ 'aZf) deve estar sempre
em guarda, deve vigiar suas palavras que, "coco as balas que saem do fuzil,
nio voltam mats"; kinda maid que cada um de deus atom e dada uma de suas

palavras envolvem todd o grupo. "Os animals sio amarrados pdas patas, os
homers sio ligados pda lingua". O homem que n&o presta 6, ao contrgrio,
aquele de quem se diz "ffhafszz", "costuma se esquecer". Ele esquece sua
palawa(awad), into 6, deus compromissos, suas dividas de honda, deus

deveres. "Um homem dos llmayen dizia que gostaria de ter o pescogo tio

O primo de um marido complacente(chamado /'adlai, o que consente, ou muZ-
fa'Zem, o que babe), dizia um dia a outro: "Que queres tu, quando se tem um irmio
que nio tem niX nio se pode inventor-the um nf#" E continuou: "Se meu primo
fosse invglido, seria normal que eu o vingasse, se ele nio tivesse dinheiro, que eu
pagasse pele vingador. Mas ele aguenta, e ngo raz cano. Ngo vou para Caiena ou me
arruinar por causa delel"(EL KALAA). O medo ajustiga h'ancesa, o en6'aquecimen-
to do sentiments de solidariedade familiar e o contfgio de outro sistema de valores
levaram com fteqti6ncia os kabila a renunciar ao antigo c6digo de honra. Na socie
dade tradicional, a honda era indivisa, coma a terra familiar. Paralelamente a ten-
d6ncia a dividir a propriedade familiar, que se manifesto dada vez com maid forma
nos 61timos vinte ands, desenvolveu-se o sentiments de que a defesa da honra 6
uma questao puramente individual
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longo como o de um camelo; assim, suns palavras, saindo do coragao, teriam
um longo caminho a percorrer antes de chegarem a ]ingua, o que ]he dada
tempo de refletir." lsso mostra toda a importancia atribuida a palawa dada
e a f6 jurada. "0 homem do esquecimento, diz o prov6rbio, nio 6 um
homem". Ele esquece e se esquece de si mesmo ({fhatszt imams); diz-se
ainda: "Ele come seu bigode"; ele esquece deus ancestrais, o respeito que
Ihes dove e o respeito que se deve para ser digno deles (LES ISSERS). O
homed despro\ldo de respeito por si(mabZa eZ arab, /zzabZa Zahya,
mabZa e/ya, mabZa eZhachma) 6 aquele que deixa transparecer seu eu
{ntimo, com seus afetos e suas 6aquezas. O fabio, ao contrgrio, 6 quem babe

guardar o segredo, que df provas a carla instante de prud6ncia e discrigao
(amesrwr, amahar'ttz nessar, que guarda ciosamente o segredo). A
vigilancia pell)6tua de si6 indispensavel para obedecer a este preceito
fimdamental da moral social que profbe a singularizagao, que exige a
aboliga.o, tanto quanto possjvel, da personalidade proftmda, em sua unidade

articularidade, sob um v6u de discrigao e pudor. "S6 o diabo(Chifan) diz
eu"; "s6 o diabo comega por ele mesmo"; "a assemb16ia(fhcdma'th) 6 a
assemb16ia, s6 o judeu 6 sozinho". Em todos eases ditados exprime-se o
mesmo imperativo, que imp6e a negagao do eu intimo e que se realiza tio
bem na abnegagg.o da solidariedade e da buda matua, quanto na discrigao e
no pudor do decoro. Por oposigao, aquele que, incapaz de se mostrar a altera
de si mesmo, manifesta impaci6ncia ou c61era, faIR a torto e a direito ou ri
de maneira desconsiderada, precipita-se ou agita-se desordenadamente, se
apressa sem refletir, se mita, grita, vocifera(eZhamaq), em puma,
abandona-se ao primeiro movimento, nio 6 fiela si mesmo, nio corresponde
a imaged de dignidade, de distingao e de pudor, virtudes que tem today, em

uma palawa, eZhachma, o homem de honda define-se essencialmente pda
fidelidade a si mesmo, pelo cuidado em ser digno de uma certs imagem ideal
de si. Ponderado, prudente, contido na sua linguagem, ele sempre avalia os
pres e os contras(amzyaz, por oposigao a a/brybr, aquele que volteia, o
homem leve, ou a. achetfah, o que dania), ele compromete 6ancamente sua

palavra e nio foge is responsabilidades atrav6s de um nissen, "talvez",
"quem gabe'P, resposta que conv6m is mulheres e apenas is mulheres. Ele
6 aquele que tem palawa e que mant6m a palavra, aquele de queen se diz "6
um homem e uma palavra" (argue d'nawaz) (EL KALAA). O pundonor 6
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o ftzndamento da moral pr6pria a um individuo que se percebe sempre sob o
olhar dos outros, que tem necessidade dos outros para existir, ja que a
imagem que ele fonda de si mesmo n&o deveria ser diferente da imaged de
si que Ihe 6 remetida pelos outros. Diz o prov6rbio: "0 homem(6 homed)
para os homens; (s6) Deus (6 Deus) para si mesmo" (Argaz sfrxazen,
Rabbi fmanfs). O homem honrado(a'az'dhi) 6 ao mesmo tempo homem
virtuoso e homem de boa reputagao. A respeitabilidade, avesso da vergonha,
define-se essencialmente por sua dimensio sociale deve, portanto, ser
conquistada e defendida frente a todos; coragem e generosidade(eZhanna)
sio os valores supremes, enquanto que o mal reside na 6'aqueza e na
pusilanimidade, no cato de so6'er ofensa sem exigir reparagao

]i tamb6m essencialmente a pressao da opiniao que ftlnda a dinimica
das trocas de honra. Aquele que renuncia a vinganga deixa de existir para
os outros. Eis porque o homem dais desprovido de "entranhas"(uZ) sempre
tem o suficiente, por posco que deja, de hachma(vergonha, pudor) para se
vingar. As f onnulas empregadas para expressar a desonra sgo
significativas: "como poderei me apresentar dente(qa6eZ) is pessoas'P:
Nio poderei maid abrir a boca diante das pessoas", "Nem a terra me
aceitarf maisl", "Minhas roupas fugiram de meu corps". O meds da
reprovagao coletiva e da vergonha(eZ'aC. Zahya,. eZ'fb uZa yer me(a&n),
avesso negativo do pundonor, 6 de natureza a obrigar o homed maid
desprovido de pundonor a se conformal, constrangldo e forgado, aos
imperativos da honra." Em grupos de rela96es tio 8itimas como os da
aldeia kabila, o controle da opiniao se exerce em todos os momentos: "dizer
que os campos sio vazios (desertos), 6 estar vazio de bom denso". Encerrado
nesse microcosmo fechado no qual todo mundo conhece dodo mundo
condenado sem salda nem recurso a aver com os outros, sob o olhar dos
outros, dada individuo experimenta uma profunda ansiedade a respeito da
'faIR das .pessoas" (awad ll (Z(hn), "pesada, cruel e inexorgvel" (LES
ISSER). E a opiniao toda poderosa que decide sobre a realidade e a
gravidade da ofensa, 6 ela que, soberanamente, exide a reparagao. Por
exemplo, o ladrio que entra numa casa habitada, diferentemente daquele

De um homem que demora a cumprir um dever, se diz no B6arn: 6 precise que ele
o naga "por vergonha ou pda honda"; ditz de outdo modo, o memo a vergonha Ihe im-
port o que o sense de honra ngo pode inspirar-the
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Toda troca cont6m um desafio, maid ou menos dissimulado, e, assam, a

fungal de comunicagao.
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campo que possuia. Mas geralmente ha acordo em denunciar "o pundonor
do diabo", ni/ nechffan, ou o pundonor est6pido (fhfhwzzffh) que leva
algu6m a iiTitar-se ou ofender-se por nada, a colocar sua honda em
futilidades e a se deixar lever por lancer ruinosos. "Ningu6m se cobre de
vergonha, diz-se, se etta o faz perd6-la", se 6 preciso arruinar-se por uma
g16ria eGemera(u/#s-safhhf had gaZmadha/'u). Mas se, porque p6e em
jogo o pundonor, a troca traz sempre em sia possibilidade de conflito, o
conflito de honra ainda perlnanece troca, como o testemunha a distingao
muito clara que se raz entre o estrangeiro e o inimigo. Pelo cato de levi-1o a
sacrificar o desqo de se comunicar com outro ao desejo de domini,-1o, o
pundonor traz sempre em sio cisco da ruptura; mas, ao mesmo tempo, 6 ele
que incita a continual a troca, com a intengao de ter a 61tima palavra

Se a ofensa nio carrega em si, necessariamente, a desonra, 6 porque ela
deixa possibilidade de resposta, possibilidade afirmada e reconhecida pele
proprio ato de ofender. blas a desonra que permanece virtual enquanto
tarda a possibilidade de resposta, toga-se maid e mats realm medida que
tarda a vinganga. Assim, a honra requer que o tempo que separa a ofensa
da repara®o sqja tio breve quanto possfvel: uma familia grande tem, de
fate, brazos e coragem suficientes para nio se acomodar a uma longa
espera; conhecida por seu nir por sua suscetibilidade e sua resolugao, ela
este. ao abrigo da ofensa ja que, pda ameaga que raz pairar sem cessar sobre
deus agressores eventuais, ela aparece coco capaz de associar, no mesmo
instance, a resposta a ofensa. Para expressar o respeito que inspira uma boa
Camilla, diz-se que ela pode "donnie com a porta aberta", ou que "suas
mulheres podem passear sozinhas, com uma cocoa de euro na cabega, sem
que algu6m imagine atac6.-las." O homem de honra, aquele de quem se diz
que "cumpre seu papel de homem"(fair'zigza), este sempre em guarda; em
conseqti6ncia, este ao abrigo do atentado mats imponderfvele "mesmo
quando ausente, sempre hf algu6m em sua casa"(EL KALAA). Mas nada 6
tio samples. Conta se, assim, que Djeha, personagem lendgiio, respondeu a
a[gu6m que ]he perguntou quando ele havia vingado seu pai: "Ao cabs de
cem antes". Relate-se tamb6m a hist6Ha do lego, que anda sempre no mesmo
pasco: "Nio sei onde este minha presa, diz ele. Se estiver a minha dente.
um dia a alcangarei; se estiver atrgs de mim, ela me alcangarf."
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Ainda que todo faso de honra, 'dsto de fora e coma cato consumado, ish
6, do ponte de vista do observador estranho, se apresente homo uma
seqU6ncia regrada e rigorosamente necessgHa de atom obrigat6rios e que
possa, portanto ser descrita como um r£fwaZ, permanece o faso de que cada
um desses mementos, cuba necessidade se revela post lestum 6,
objetivamente, resultado de uma escolha e expressao de uma estrat6gia O
que chamamos de denso de honra nio 6 outta coisa senio uma disposigao
cultivada. o habifus, que permits a cada agents engendrar, a partir de um
pequeno ni3mero de principios implicitos, today as condutas adequadas is
regras da 16gica do desafio e da resposta e apenas aquelas, gragas a tantas
mveng6es que o desenrolar estereotipado de um ritual nio exigiria de modo
algum. Em outros teimos, se nio existe nenhuma escolha que ngo se posse
]ustificar, ao naenos retrospectivamente, into nio significa que dada conduta
SQja perfeitamente previsivel, a manet'a dos atom inseridos em sequencing
rigomsamente estereotipadas de um Tito. lsh vale tanto para o observador
quanto para os agentes que encontram na imprevisibilidade relative das
respostas possiveis a ocasiio de realizar subs estrat6glas. Mas s6 as trocas
mats ritualizadas. nas quads todos o$ mementos da aWaD e seu desenrolar

sAo rigorosamente previstos, carroboram um en6'entamento de estrat6gias.
na medida em que os agentes tornam-se mestres do inferuaZo entre os
mementos obrigat6rios e modem portanto agar sabre o adversfrio jogando
com o tempo da troca. Sabemos que restituir um dom imediatamente, into 6,
abolir o intervals, implica em mmper a troca. E precise tamb6m levar a
s6rio o saber que as parabolas do le5.o e de Djeha cont6m: o perfeito

domingo

dos mocZeZos do modo de obeclecer aos modeZos, que define a exce16ncia, se
exprime no jogo com o tempo que transforms a troca ritualizada em
en6entamento de estrat6gias. Sabemos, assim, que por ocasiio do
casamento, o diefe de fmOia a quem se pede uma moma deve responder
imediatamente, se recusa, mas que ele sempre adia sua resposta se tem a

inteng3.o de aceitar: assam fazendo, ele se atribuio modo de perpetual.por
tanto tempo quanto possivela vantagem conjuntural (ligada a sua posigao
de salicitado) que pode coexistir com uma inferioridade estrutural(a fmHia
solicitada 6 Beqiientemente de navel inferior a que solicits) e que se traduz
concretamente ' pelo desequilibrio inicial, progressivamente revertido
atrav6s dos dons trocados entre as dubs familial. Do mesmo modo, o hio
estrateglsta pode faber de um capital de provocag6es recebidas ou de
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conDitos suspensos e da vidualidade de vinganga, de respostas ou de
conflitos que ele encerra, um instrumento de poder, ao se reservar
iniciativa de continuagao e at6 de cessagao das hostilidades.

Pundonor e honra: nif e hurma

Se certas familial e certos individuos estio livres da ofensa enquanto
Wessao intenciona] contra a honra, ningu6m este livre do ultr4e enquanta
atentado involuntirio a honda. Mas o desafio dimples langado ao pundonor
(Ihfrzi Rennie ato de desafiar; sennif peso nff te desafiol) nio 6 a ofensa
que atenta contra a honra rfhuhsa nasser Ihuhsa Zaqdhaz- ou fhirzi
Zaq(thai '', faltar com ou quebrar o respeito, f#frzi eZ halnla, langar em
aesonxa) .Mdiculariza-se a atitude daquele novo rico ignorante das regras
de lionra que, ao tentar reparar um atentado a hKrvlza, responde
desafiando seu ofensor para uma corrida ou a espalhar no chao mats natal
de mil fancos que ele. iE, com efeito, conftmdir dual ordens absolutamente
estranhas, a ordem do desafio e a ordem da ofensa, na qual estgo
entranhados os valores maid sagrados e que se organiza de acordo com as
categorias dais ftmdamentais da culture, aquelas que ordenam o sistema
mitico-Htual

Averigua®o e controle do grupo Pressio do grupo Santo simb61ica

Ultraje. atentado a hum)a

: Resposta do na ''> Honra restaumdahunnla

ou Sn(considem@o)

..+ Desonra
morte

Aus6ncia de resposta

jfalta de n4

exilio

A honda, ah'avis da qualo grupo se exp6e, se op6e ao pundonor, atrav6s

do qual ele pode responder ao ultraje. Ha uma diferenga nftida entre o nif
pundonor, e a hu/'zna, a honda, conjunto do que 6 .ha/'um, into 6, proibido,
em resume, o sagrado. Portanto, o que toga o grupo vulnerfve16 o que ele
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indefinivel que faz o homem honrado, 6 tio hfgile vuhergvel quanto
imponder6vel. "0 albornoz de essay ', dizem os kabila, ngo 6 amarrado. 6
posco."" (AZEROU N-CHMINI).

Hwrnm, com sentido de sagrado(baram), niX a hu171za com sentido de
respeitabilidade, sg.o inseparfveis. Assim, quanto dais vulnergve16 uma
hmilia, mats nff ela de\e ter para defender deus valores sagrados e
maiores sio o m6rito e a consideragao que a opiniao Ihe concede. Por ail se
compreende que longe de contradizer ou proibir a respeitabilidade, a
pobreza redobra o m6rito daquele que, apesar de arvo privilegiado do
ultrqje, consegue, apesar de tudo, impor-se ao respeito.:: Reciprocamente, o
pundonor nio tem significado ou fllngao a nio ser num homem para queen
existed caisas sagradas, coisas que merecem ser defendidas. Um ser
desprovido do sagrado poderia dispensar o pundonor, jf que ele serra, de
certs modo, invulner6vel." Em resume, se o sagrado(.huzv7za-ha/um) nio

Ou ainda: "Essay 6 uma semente de nabs". A semente de Baba. min6scula e redon-
do, 6 extremamente labil. Esse/' designa tamb6m a grata de uma mulder ou de uma

Eis aqua, segundo um velho kabila dos Auth'idel, que o recebeu de seu pai, o retra-
to do homem de honda, retrato em todos os aspectos id6ntico ao que me fez um
membro da tribo dos lasers, o que sugere que se trata de um personagem mitico e
exemplar cuja aventura 6 dada vez situada num ambiente familiar: "Era uma vez
um homem que se chamava Belkacen ou Aissa e que, apesar de sua pobreza, era
respeitado por sua sabedoria e sua virtude. Seu prestigio se estendia sabre v6rias
tribes. Cada vez que sobrevinha uma desavenga ou um combate, ele servia de medi-
ador e apaziguava o conflito. Os Ben Ali Ch6rH grande familia da regiao, tinham
ci6mes de sua influ6ncia e de seu prestigio, maid kinda porque ele se .recusava a Ihes
prestar homenagem. Um dia, os membms da tribo decidiram tentar reconcili6-1os.
Convidam ao mesmo tempo o maid velho dos Ben Ali Ch6rif e Belkacem ou Aissa
Quando este extra, o velho, j6 sentado, diz ironicamente: "Que bonitos sgo thus
an&asen(plural de areas, sapatos rQsticos de trabalhador)!" Belkacen respondeu:
"0 costume manda que os homens olhem os homens de dente, no rosto, e n6o pua
deus p6s. E o rosto, a honra do homem, que conga" Aos estmnhos que ]he pergunta-
vam como ele adquirira sua influ6ncia na regiao, Belkacem respondia: "Ganhei pri
meiro o respeito de minha mulher, depois de meus filhos, depots de meus irmios e de
meus parentes, depois de meu bairro, depots de minha aldeia; o pesto s6 se seguiu

]! nessa 16gica que se entende a reprovagao que cerca o celibat6rio Assim. a

se exprime, por exemplo, na expressao 6'eqtientemente usada para chamar a order

Jovem

'5



Pierre Bourdieu

existe senio atrav6s do sense de honda (niD que o defende, o sentiments de
honda encontra sua Fazio de ser no denso do sagrado. . .

homo se deane o sagrado(hu/ma-baram) que a honra deve dehnder e
proteger? A este pergunta, a sabedoria kabila responde: "A casa, a mulher, os
6izis". A polaridade dos sexes, tio fortemente marcada nessa sociedade de
descend6ncia patrilinear, se exprime na bipartiigo do sistema de
representag6es e de valores em dais prindpios complementares e
antagonlcos." O que 6 /mum (into 6, exatamente, tabu) 6 essencialmente a
sagrado esquerdo, into 6, o interior e mats precisamente o universo redo, o
munro do segredo, o espago fechado da casa, por oposigao ao exterior, aa
mundi aberto da praia publica f thqjnm'fh), reservada aos homens. O
sagrado direito sgo essencialmente "os fuzis", into 6 o grupo de agnados. de
"6]hos do tio patemo", todos aqueles puja monte deve ser vingada com langue
e todos aqueles que devem vingar com langue. O ftlzi16 a encanmgao
siinb6]ica do nif do grupo agnatico, do nif entendido coma o que pode ser
desafiado e como o que peimite enfentar o desafio.'' Assam, a passividade da
h 'de natureza feminina, se op6e a suscetibibdade ativa do ntf de
natuieza viri] Se a hunzna se identifica ao sagrado esquerdo, into 6.
essencialmente ao feminine, o nif6 a virtude vMI por exce16ncia.

A oposigao entre o sagrado direito e o sagrado esquerdo
-- homo a

J. . .J ] . j .

opongao entre baram e nif nio exclui entretanto a complementaridade.
E de tata o respeito ao sagrado direito, o name e o rename da fbinOia agiMtica

que inspira a resposta a toda ofensa contra o sagrado esquerdo. A /zur'Tina Tsao
6 apenas o que tem prego, o que 6 precioso, o que 6 querido(eZ'azz), 6 o que 6

o pretensioso: ''hua mie nio vale maid do que a minha".(Esse formula ir6nica ngo
deve ser conflmdida com a inj6ria "minha mie vale dais do que a tua": te supero

iiiMNani mu:=lB:;
Mdamentais(natureza impura da mulder, por exemplo) a partir dos quaid o sis-

Lena de valores desenvolve sua 16gica pr6pria. Devemos nos.contentar aqua em re-
lembrar as significag6es cujo conhecimento 6 indispensgvel para compreenaer o

sistemadevaloresqueelasftmdam. .. ...- -, ' i" '--i. u£=-.
" Antigamente, em algumas regimes da Grande Kannia, a rnqlma in \tl aclu- Ja/
obrigava os homens da tribo, sob pena de punigao, a comprarem um fuzil para de
fenderem a sua e a honra do grupo. Aquele que nio o fazia, apesar da penalidade,
era pesto no indice, desprezado por todos e considerado como "uma mulhef'
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mats precioso que o dais querido, o valor sagrado nio se conftmdindo com o
valor afetivo. O dever de defender o sagrado se imp6e homo um imperative
categ6rico, quer se irate do sagrado direito, com um membro masculine do
grupo, ou do sagrado esquerdo, homo a muller, ser d6bil, impuro e ma16fico. O

homed honrado realiza a vinganga e lava a afonta recebida com desprezo
pelos sentimentos, recebendo por ipso a aprovagao integra do grupo. Louva-se
e ata-se como exemplo a atitude do pai, um tal de midi Ch6rif; diefe da grande
famiHia religiosa dos 'Amrawa, que matou sua filha culpada e at6 hcje se diz:
Ele tem nffcomo Sidi Ch6rif '. E o respeito ao sagrado direito, into 6, a honda

gentilica, que leva a vingar a ofensa feita ao sagrado esquerdo, a parte d6bil
pda qual o grupo se exp6e

O nif 6, portanto, a fidelidade a honra gentilica, a hu/ma no sentido de
respeitabilidade e de consideragao, ao name dos ancestrais e ao rename que
]he este ligado, a linhagem que deve pennanecer purr de toda poluigao, que
deve ser mantida ao abrigo da ofensa assim homo da m6saZZfance. Vidude
carded, ftmdamento de todd o sistema patxilinear, o nif 6 de rata
essencialmente o respeito a linhagem da qual acreditamos ser dignos
Quanto maid valorosos ou virtuosos tenham side os ancestrais, tanto maid
lazio de orgulho se tem e maid se deve, consequentemente, ser minucioso a
respeito da honda, para estar a altura de seu valor e de sua virtude. Coco
conseqti6ncia, o nascimento, por mats importance que deja, nio confere
necessariamente nobreza; este pode ser adquirida tamb6m pda viNude e
pele m6Hto. A honorabilidade e a pureza da linhagem imp6em deveres mats
do que outorgam privi16gios. Aqueles que tem um name, as pessoas de boa
estirpe(afh Za'raJA), nio tem desculpas

A oposigao entre baram e nff entre o sagrado dil'eito e o sagrada
esquerdo, oq)Time se em diversas oposig6es proporcionais: oposigao entre a
mulher, carregada de poderes ma16ficos e impuros, destruidores e temiveis, e
o homem, investido de virtudes ben6ficas, fecundantes e protetoras; oposigaa
entre a magia, domhiio exclusivo das mulheres, dissimulada aos homens. e a
religiao, essencialmente masculina; oposigao entre a sexualidade feininina.

culpada e vergonhosa, e a virihdade, silnbolo de forma e de prestigio."

O vinculo que une o Rife a virilidade se manifesto particularmente nos jogos ri-
tuals, coma no bro ao arvo praticado por ocasigo do nascimento de um merino, da
circuncisio e do casamento.(Ver tamb6m a nota lO)
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A OPosigao entre o interior e o exterior, modo de oposigao entre o sagmdo

:elag6es so'iA, da "id '

.olftica e religiosa; de um lado, a vida dos sentidos e dos sentimentos, do
outm. a vida das relag6es de homem a homem, do dialogo e das trocas.
Enquanto que no mundo urbano, onde o espago masculino e o espago
demo interferem um com o outro, o recolhimento e o v6u asseguram a
protegao da intimidade, na. aldeia kabila,

onde o uso do v6u 6
nJ.! .] n.. An4.A nair\r- nfsz]/xa

tradicionalmente desconheddon, os doin espagos sgo nitidamente separados;

o camillho que leva a fonts evita o domingo dos homens: o mats comum e que
dada clg.(fhahha/vwfh. ou adhd'um) tenha a sua conte pr6pria, situada em
seu baino ou pesto dali, de modo que as mulheres podem it at6 if sem

sas), fazendo-a thanahl#abth

78



Sense de honda

an'iscar serem vistas por um homem estranho ao grupo"(AIT HICHEM):
quando ipso nio ocorre, a fimgao que cabe num cezto locala uma oposigao
espacia16 atribuida a um ritmo temporale as mulheres vio a conte durante
certas horns, quando caia nolte, por exemplo, e 6 mal vista que um homem
v4 espif-las. A fonts 6 para as mulheres o que fhcdma'fh 6 para os homers
6 1a que das trocam as novidades e mant6m suas conversas que tratam
essencialmente de todos os casos hitimos sabre os quaid os homens ngo
poderiam char entre des sem desonra e dos quaid des s6 sio informados
por seu interm6dio

O lugar dos homens 6 fora, nos campos ou na assemb16ia, entre homens

6 argo que se ensina muito redo ao menino. Suspeita-se daquele que
peimanece muito tempo em casa durante o dia. O homem respeit6vel deve
se deixar ver, mostrar-se, colocar-se sem cessar sob os olhares dos outros.

Cazer dente(qabeZ). Dais dino que as mulheres repetem e pelo qual dio a
entender que o homem ignore muito do que se paisa na casa: "Homens,
pobres coitados, todd dia nos campos coco burro no panto!"(AIT HICIHEM)

O imperative principa16 velar todd o domingo da intimidade: as desavengas
intemas, os 6'acassos e as insufici6ncias nio devem, nunca, ser exibidas
dente a um estranho ao grupo. Tantas coletividades encaixadas, tantas
zonal de segredo conc6ntricas: a casa 6 a primeira ilha de segredo no keio do
sub-clg. ou do cla; este no keio da aldeia, ela mesma fechada em deus

segredos em relagao a outras aldeias. Nessa 16gica, 6 natural que a moral da
muller, no coragao dense mundo fechado, sqa constituida essencialmente
de imperativos negativos. "Teu t6mulo 6 tua casa", diz o ditado. "A mulher
deve fidelidade a seu marido; sua casa deve ser bem cuidada; ela deve zell
pda boa educagao dos filhos. Mas, sabretudo, ela deve preservar o segredo
da intimidade familiar; ela nio deve nunca rebaixar seu marido ou faze-1o

Coda linhagem, mesmo no navel maid baixo, constitui-se numb unidade social
virtual. Em cano de confito, a organizagao politica se redefine de acordo com a posi-
gao relative na genealogia dos indivfduos envolvidos. Como conseqtiencia, a mesma
16gica pode reunir grupos muito extensos, into 6, todos os descendentes de um an-
cestral at6 a quarts ou quinta geragao, ou os de um ancestral mitico, o da tribe, por
exemplo, ou grupos muito delimitados, homo a famiOia extensa ou at6 a Emma res.
trita. ZZa&.balvubt# ou adhrwm podem ser definidos coho o coi4junto de pessoas
que se devem a vinganga de langue e entre as quaid nio ha vinganga de langue ou
ainda que estgo no mesmo campo em cano de conflito
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passer vergonha(mesmo que tenha today as raz6es e today as provas), nem
na intimidade, nem dente a estranhos; ipso o obrigaria a repudi6-la. Ela
deve mostrar-se satisfeita ainda que, por exemplo, seu marido muito pobre

ng.o traga nada do mercado; ela ngo deve se meter nas discuss6es entre os
homens Ela deve confiar em seu marido, evitar duvidar dele ou procurar
provas contra ele."(EL KAIAA). Em resume, a muller sendo sempre

guardia do essay.

burma - baram
SAGRADO ESQUERDO

N/F

SAGRADO DIREITO

Feminine, feminilidade

mulher detentora de poderes

ma16ficos e impuros

esquerda, torto
vulnerabilidade

nudez

Masculino. virilidade

homem detentor da pot6ncia

ben6fica e protetora

digno, direito

protegao

muro, vestimentas

DENTRO

Dominio feminino

casa, horta

mundo fechado e secreto

da vida intima:

alimenta@o, sexualidade

FORA

Dominio masculino

assemb16ia, mesquita, campos, mercado

mundo aberto da vida pOblica,

de atividades socials e political

trocas

NATUREZA

Umido, agua, etc. Seco, togo, etc.

CUUURA

rented masculinos da mulher.
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C) homed, por seu dado, deve antes de judo, proteger e velar o segredo de
sua casa e de sua intimidade. A intimidade 6 em primeiro lugar a esposa
que jamais se nomeia assim e menos ainda por seu prenome, mas sempre
atrav6s de penn'ages, como "a filha de ftllano", "a mie de meus filhos" ou,
ainda, "minha casa". Em casa, o marido jamais se dirige a ela na presenga
de outros; ele a chama com um sinai, com um resmungo ou pele name de
sua filha maid velha e nio demonstra nunca sua afeigao, especialmente na
presenga de seu proprio pai ou de seu iimio mats velho. Pronunciar em
p6blico o name de sua mulher serra uma desonra; conta-se com heqti6ncia
que os homens que iam registrar um rec6m nascido no caX6rio recusavam-se
obstinadamente a dar o nome da esposa; do mesmo modo, os jovens alunos
que davam sem dificuldade o nome de seu pai, evitavam dar o none de sua
mae, temendo sem d6vida tornar-se vulner4veis a injaria(chamar algu6m
peta name da mie 6 acusf-lo de bastards) e at6 ao male6cio(gabe-se que,
nas praticas mfgicas, 6 sempre o none da mie que 6 utilizado). A boa
educagao manda que nunca se fde a um homem de sua mulher ou de sua
irma: 6 porque a mulher 6 uma dessas coisas vergonhosas (os frabes dizem,
Zam/'u'arte, a mulher 6 a vergonha) que nio se nomeiam sem pedir
desculpas e acrescentando hacha&, "com todd respeito

E tamb6m porque a mulher 6 para o homem a coisa dais sagrada, coma
testemunham as express6es do costume nos juramentos: "Que minha
muller me deja ilicita"(fhahl'am efh,maffufhfw), ou, ainda: "que minha
casa me SQja ilicita" (fhram uhhamfw), se eu nio fizer tal ou qual coisa.

A intimidade 6 tudo o que 6 do 6mbito da natureza, 6 o compo e suas
fung6es organicas, 6 o eu e deus sentimentos ou afeig6es: today coisas que a
honda manda velar. Qualquer alusio a essen texas, em particular a pr6pria
vida sexual, nfo apenas 6 proibida mas quake inconceblvel. Durante muitos
dias antes e depois de seu casamento, o jovem se refugia numa esp6cie de
retire, para evitar achar-se em presenga de seu pai, o que causaria a amboy
um inc6modo insuport6vel. Do mesmo modo, a jovem que atinge a
puberdade aperta deus seios com uma esp6cie de colete duplo abotoado;
a16m disco, em presenga de seu paie de deus iim5.os maid velhos, ela flea
com os brazos cruzados sabre o peito."(AZEROU n-CHMINI). Um homed

O tabu da nudez 6 absolute, mesmo nas relag6es sexuais. gabe-se, por outro dado, que
a desonra 6 descrita coma nudez("ele me desnudou, ele me timu a roupa, ele me esfolou")
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ng.o siberia friar de uma jovem ou de uma mulher estranha a. familia com seu
pai ou seu irma.o mats velho; portanto, quando o pai auer consultar o 61ho
sobre seu casamento, ele se utilize de um parente ou de um amigo que serve
de intermedigrio. Evita-se entrar num caH onde ja. se encontrem seu pai ou
seu imigo mats velho(e in\ ersamente) e com maid razgo kinda, evita-se ouvir
com des algum desses cantores ambulantes que recital poemas picantes.

Tampouco deve-se friar em comida. Nunca se deseja bom apetite a
algu6m, mas apenas a saciedade. A polidez mandy que o dona da casa
insista sem parar que seu convidado silva-se de novo, ao pasco que este
deve comer o maid discretamente possivel. Comer na rua 6 indecente e
impudico. Quando algu6m almoga no mercado, se retina para um canto
afastado. Quando se carrega a comida, ela 6 dissimulada num sack ou no
albomoz. Durante a pr6pria refeigg.o, a 6nfase nio 6 colocada sobre o cato de
se estar comendo, mas de comer em comum, de partilhar o pao e o sal,
simbolos de alianga. Um pudor extremo preside tamb6m a expressao de
sentimentos, sempre extremamente discrete e reservada e ipso mesmo no
keio da famflia, entre marido e mulder, entre pals e filhos. Hachzlua(ou
Zahya), pudor que domina today as relag6es, mesmo em familia, 6
essencialmente a protegao de baram, do sagrado e do secrete(essay)
Quem fda de si mesmo 6 indecoroso ou fanfanao; nio gabe se submeter aa
anonimato do grupo, preceito essential de boas maneiras que pede que se
empregue o "n6s" como forma de polidez ou que se file no modo impessoal,
deixando que o contexto mostre que se trata de si

Outros principios correlates das oposig6es fllndamentais regem a divisia
de trabalho entre os sexos, e, mats precisamente, a divisio entre homens e
mulheres de condutas tides por honrosas e desonrosas. De modo gerd, sgo
consideradas desonrosas para um homem a maior parte das tarefas que
cabem i.s mulheres, em raze.o da divisio mitico-ritual dos ceres, das coisas e

das agnes. Os berberes de Chenoua nio podem tocar em ovos ou em
galinhas na presenga de pessoas estranhas a famiha.]i proibido transport6-
los ao mercado para venda, trabaJho de criangas ou de mulheres. E uma
ofensa perguntar a um Achenwi se ele tem ovos para vender. Os homens
podem degolar galinhas e comer ovos, ma$ apenas em familia." Os mesmos

" Cf. E. Laoust, ftude sur Ze dfaZecte berb&re du Chenoua compare aauec ceZz41 des
.Beni .ZWenacer et des .Barf Sabah, Paris, Leroux, 1912, p. 15
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costumes, mats ou menos alterados, sio encontrados na Kabilia. Do mesmo
modo, a mulher pode montar uma musa se seu marido a puxar pelo bridao;
montar um arno, ao contrario, 6 vergonhoso. As mogas que desonravam
suas faml0ias eram is vezes passeadas em p6bhco montadas sobre um arno.
Outdo exemplo: 6 desonroso para um homed transportar um defixmador.
tarefa que gabe is mulheres. Do mesmo modo, gabe is mulheres o
transporte de aqua em jarrod e o transporte de lenha destinada ao
aquecimento. Todos essen imperativos da moral da honra que, tornados
isoladamente parecem arbitr6.rios, aparecem, ao contr6rio, coma necess6rios
se os recolocamos no conjunto do sistema mftico-ritual, ftmdado sobre a
oposig5.o entre o masculino e o feminino da qual sio modos particulates as
oposig6es entre o sagrado direito e o sagrado esquerdo, o dentro e o fora. a
ggua e o togo, o iimido e o secs

O mesmo sistema de valores domina toda a educagao infantil. O menino,
desde que tem nome, 6 considerado e deve considerar-se homo representante
respons6vel do grupo. Foi-me contado que, numa aldeia da grande Kabilia,
um menino de cerca de dez argos, 61timo membro masculino de sua familia
ia aos enterros mesmo em aldeias distantes e assistia is cerim6nias no meio
dos adultos(TIZI LIBEL). Todd conduta dos adultos, today as cerim6nias e
ritos de iniciagao ou de passagem tendem a mostrar ao menino sua
qualidade de homed ao mesmo tempo que as responsabilidades e deveres
correlatos. As a96es infantis sio desde muito cede avaliadas em ftlngao dos
ideais da honra. A educagao dada pelo pai ou peso tio patemo tende a
desenx Diver no menino o ni/e Ladas as virtudes aris que ]he s o solid6Has.
esp(rita batalhador, ousadia, vigor, tolerfncia. Nessa educagao, dada por
homens e destinada a fazer homens, a 6nfase 6 co]ocada na ]inha patema,
nos valores legados pecos ancestrais masculinos e dos quads dada membro
masculino do grupo deve ser fiador e defensor.

Descobrir£amos, sem dtlvida, as mesmas categorias mitico-rituais coco
fundamento, se nio da 16gica das trocas matrimoniais, pelo ments da
representagao ideal que deli razem os agentes. A precocidade do casamento
6 compreensilvel se sabemos que a mulher, de natureza maldosa, deve ser
colocada o mats cedo possfvel sob a protegao ben6fica de um homem. Diz-se:
"A vergonha 6 a mega"(aZ'az ' fhaqchfchfh), e o genro 6 chamado de seWczr
Za'yub, "o v6u das vergonhas". Os grabes da Arg61ia is vezes chamam as
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O etos da honda

Um prov6rbio grabe diz: "A dignidade da jovem s6 existe enquanto ela este com
seu pm'
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distinguir entre o dome:iio direta e claramente percebido pda consci6ncia e
o domjnio enterrado no inconsciente. Para se convencer disso, basta um
exemplo. O homem honrado 6 aquele que faz dente(qa6eZ), que en6'enta os
outros olhando-os no rosto; qa6eZ 6 tamb6m receber algu6m, e receber bem,
fazed-the as honras. Vincula-se is vezes a mesma raid, numa etimologia
popular em todd o faso significativa, a palavra ZaqbayeZ(masculine plural)
que designa os kabila.'' 7'haqbayZlfh, feminino do substantivo aqbayli,
um kabila, designa a mulder kabila, a lingua kabila e tamb6m, se se pode
dizer, a 'kabilidade", o que faz com que o kabila deja kabila, o que ele n5.o
poderia deixar de ser sem deixar de ser kabila, isle 6, a honra e o orgulho
kabila. Mas qabeZ 6 tamb6m fazed 6'ente ao Leste(eZq£bZa) e ao futuro
(qa6eZ). No sistema mitico-ritual kabila, o Leste tem uma relagao de
homologia com o Alto, o Futuro, o Dia, o hlasculino, o Bem, a Direita, o Sega,
etc., e se op6e ao Oeste e do mesmo modo ao Baixo, ao Passado, a Noite, ao
Feminine, ao Mal, a Esquerda, ao Umido, etc. Coma todos os infoimantes
espontaneamente dio homo caracteHstica essencial do homed de honda o
cato de que ele faz frente, qabeZ, vemos que as normal explicitas do
comportamento re-encontram e recobrem os principios subjacentes do
sistema mitico-ritual

O eton da honra se op6e, por seu proprio principio, a uma moral
universale formal que afirme a igualdade em dignidade de todos os homens
e, come conseqti6ncia, a identidade de direitos e deveres. Nio apenas as
regras impostas aos homens diferem das regras impostas is mulheres, e os
de\ eres em relagao aos homens, dos deveres em relagao is mulheres, coma

" Cf. A Picard, Teicfes berb&res Jars Ze papier des .Zl:/en( Kabylie, Alg6rie, 1961), que
retoma por sua conga elsa etimologia.

A hist6ria coletiva ou individual expressa o movimento incessante atrav6s do qual
os principios "atuados" da pratica tomam-se normas reconhecidas e professadas, e
inversamente. Se o equilibrio social exige um minimo de confonnidade entre os mo-
delos implicitos e as normal explfcitas, a exist6ncia de uma distgncia e de uma dis-
cordfncia resultante apenas da explicitagao ou da busca de "racionalizag6es", arran-
ca a cultura a imobilidade na coer6ncia demasiado perfeita a que levaria uma com
pleta identidade consign mesma. Talvez sqja este discordfncia o que raz com que as
sociedades maid "est6ticas" tenham uma hist6ria. A culture nunca 6 apreendida a
nio ser de perfil, coma os objetos do mundi, e os agentes s6 podem ter vis6es parci-
ais e sucessivas deli.
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os mandamentos da honda, diretamente aplicados a cason particulares e
variados conforme a situagao, nio sio de modo nenhum universaliz6veis. O
mesmo c6digo rege condutas opostas conforme o campo social: por um lado,
as regras que regem as relag6es entre parentes e, de maneira maid gerd,
sodas as relag6es vividas segundo o modelo das relag6es de parentesco
("Ajuda os teus, estejam certos ou errados"), e, por outdo lada, as regras que
valem nas relag6es com estranhos. asta dualidade de atitudes decorre
logicamente do principio ftlndamental, estabelecido antes, segundo o qual as
condutas honradas se imp6em apenas em relagao aqueles dignos delas. O
respeito is injung6es do grupo fundamenta-se no respeito a si mesmo, into 6,
no sentiments de honra. Maid do que um tribunal, no sentido de organismo
especializado, encarregado de pronunciar decis6es de acordo com um
sistema de normas juddicas racionais e explicitas, a assemb16ia do cli ou da
aldeia 6 de cato um conselho de arbitragem ou at6 um conselho de famiRia

A opiniao coletiva 6 a lei, o tribunale o agente de execuga.o da sangao. A
thqfma'fh, na qual today as familial sio representadas, encama a opiniao
publica que ela fonda e cujos sentimentos e valores exprime, dai coda sua
forma moral. O castigo maid temido 6 ser porto no indice ou o banimento: os
que sgo assim atingidos sio excluidos da partilha coletiva de came, da
ashe' mb16ia e de today as atividades coletivas, em resumo, condenados a
uma esp6cie de monte simb61ica. O qanun, conjunto de costumes pr6paos a
cada aldeia, consiste essencialmente na enumeragao de faltas especificas,

seguidas das penis correspondentes. Assim, por exemplo, o qanun de
Agouni-n-Tesellent, aldeia da tribe dos Ath Akbil, num conjunto de 249
artigos, tem 219 leis "repressivas"(no sentido de Durkheim), into .6, 88qo,
contra 25 leis "restitutivas", into 6, 10%, e apenas cinco artigos mencionando
os fbndamentos do sistema politico. A regra costumeira, auto de uma
jurisprud6ncia diretamente aplicada ao particular e ng.o da aplicagao ao
particular de uma regra universal, pr6-existe a sua foimulaga.o; de cato, o
ftmdamento da justiga nio 6 um c6digo formal, racionale explicito, mas o
:denso" de honra e de equidade. O essencial peimanece implicito porque nio
6 discutido e 6 indiscutfvel; o essencial, isto 6, o conjunto de valores e de
prindpios que a comunidade afilma pda sua pr6pria exist6ncia e que
flindamenta os atom da jurisprud6ncia. Montesquieu dizia: "0 que a honda
pro(be, 6 mats proibido quando as leis nio o proj.bem; o que ela prescreve,
ainda maid exigido quando as leis nio o exigem
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As rela96es econ6micas nio sfo primeiramente vistas e constituidas
coma tais enquanto this, into 6, homo regidas pda lei do lucro, e
permanecem sempre como que dissimuladas sob o v6u das relag6es de
prest:igio e de honra. Tudo se pasha como se este sociedade se recusasse a
encarar de dente a realidade econ6mica, a v6-la como regida por leis
diferentes daquelas que regulamentam as relag6es familiares. Dai, a
ambigtiidade estrutural de toda troca: este-se sempre e ao mesmo tempo no
registro do lucro que nio se confessa e da honra que se proclama. A 16gica
do dom nio 6 uma manet'a de superar ou de dissimular os cg.lculos do
lucio? Se o dom, homo o cr6dito, leva consigo o dever de devolver maid, etta
obrigagao da honda, por imperativa que sqa, permanece tgcita e secrete. O
contra-dom sendo dfHerf(&), a troca generosa, por oposigao ao "toma la, cf
cg.", nio tende a velar a transaga.o interesseira que nio oust aparecer
imediatamente, desdobrando-a na sucessio temporale substituindo a s6rie
continua de dons seguidos de contra-dons por uma s6rie descontinua de
dons aparentemente sem retomo? E precise outro exemplo? E costume que
o vendedor, ao final de uma transagao importante coma a venda de um boi,
devolva ostensivamente ao comprador uma parte da coma que acaba de
receber, "para que ele compre came para seas filhos". O pai da noiva Caz o
mesmo quando recebe o date, 6'eqtientemente ao final de um regateio
encamigado(AIT HICHEM). Quanto major for a parte devolvida, mats
honra se obt6m homo se, ao coroar a transagao com um gesto generoso, se
pretenda convener em troca de honra um regateio que nio deveria ser
assim abertamente encamigado, a nio ser porque a procura de
maximizagao do lucro material nele se dissimulava sob o combate de honra
e sob a procura de maximizagao do lucro simb61ico."

Paris,janeiro, 1960

" Podemos encontrar uma verificagao dessas anflises no rata de que a generalizagao
das trocas monetfrias e da atitude ca]cu]ista que ]he 6 correlata fez com que o "+e-
gateio - combate de honra" a prop6sito do date parecesse vergonhoso e ridicule ao
constituir a troca lucrative homo tale ao destruir a ambigtiidade estrutural da troca
traditional.
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Pierre Bourdieu
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O interior da casa kabila tem a forma de um reES.ngulo dividido em
dung panes, num tergo de seu comprimento, por uma meia parede com
aberturas: a maier, elevada cerca de 50 centimetros de altura coberta
por uma hamada de arglla negra e por excremento de vaca, que as
mulheres alisam com uma pedro, 6 reservada aos humanos. a menor.
pavimentada de laces, 6 ocupada pelos animals. Uma porta de dual
folhas permite o acesso is duas pegas. Sobre a mureta de separagao
alcan, de um lado, pequenos vasos de argila ou centos nos quaid se

'l" '' nyuw

conservam as provis6es destinadas ao consume imediato -- figos, farinha,
legumes -- e, do outdo, perth da porta, os jarrod de 6gua Acima do
estfbulo, hf um jirau no qual se acumulam, ao lido de ferramentas de
todo o tips, a palha e o reno destinados a. alimentagao dos animais, e
onde, com freqti6ncia, dormem as mulheres e as criangas, especxalmente
no invemo.' Frente a. construgao de pedro, cobeda de nichol e pregos,

CZau& .ZM S".m. M«:'.« 1969. '«.«.««£..':.«', «.dZ.ng '. abed. '
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baixa, do Indo da porta, juntando-se a seu mari-

=;::::s=:1:=HZ=TH£l;il:H::H:;?E;H
pontos de vista 6, coma veremos, fundamental.
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t6mulo.s Um banco, suficientemente grande para receber uma esteira
desdobrada, fica encostado nela e serve para receber a vitela ou o
carneiro da testa e, is vezes, a lenha ou o cfntaro de agua. As roupas, as
esteiras e as cobertas sio penduradas, durante o dia, em cavilhas ou
travessas de madeira na parede da obscuridade, ou postal sabre o banco
de separagao. Vemos, assim, que a parade do ianun se op6e ao estabulo,
homo o alto ao baixo (adaynfn, estabulo, prov6m da raiz ada, baixo) e a
parede do tear a parede da porta como a luz is trevas. Poderiamos vicar
tentados a dar uma explicagao estritamente t6cnica a essay oposig6es, ja,
que a parede do tear, frente a porta, e voltada para o leste, 6 a maid
iluminada e que o estfbulo fica situado abaixo (a casa sendo

freqtientemente construe.da perpendicularmente is curvas de navel, para
facilitar o escoamento das fguas servidas), se uma s6rie de indicadores
nio sugerissem que essay oposig6es sio o centro de feixes de oposig6es
paralelas, que nada devem aos imperatives t6cnicos e is necessidades
funcionais.'

A parte baixa, escura e noturna da casa, lugar de objetos 6midos, ver-
des ou cms -- jarrod d'ggua postos sobre os banjos na entrada do est6bu-
lo, ou contra a parede da obscuridade, lenha, forragem verde --, lugar
tamb6m dos ceres naturais -- bois e vacas, asnos e mules --, de atividades

A respeito de um pai que tem muitas filhas, diz-se: "Maud dias o aguardam", e
tamb6m: "A mega 6 o crepasculo", ou ainda: "A moma 6 a parede da obscuridade"
' A colocagao da casa no espago geografico e no espago social, e sua organizagao in-
terna, representam um dos "lugares" nos quaid se adiculam a necessidade simb61i
ca ou social e a necessidade t6cnica. Talvez sega nesses cason em que, coma aqui, os
principios da organizagao simb61ica do mundo ngo possam ser aplicados com toda a
liberdade e devem de alguma maneira compor-se com as limitag6es extemas, os da
t6cnica, por exemplo, que determinam a construgao da casa perpendicularmente is
curvas de navel e de 6'ence para o nascer do sol (ou, em outros cason. os da estrutura
social, que exigem que as casas novak SQjam construfdas num bairro especifico, de-
finido pda genealogia), que o sistema simb61ico desenvolve toda a sua aptidao para
reinterpretar em sua pr6pria 16gica os dados que outros sistemas Ihe prop6em. Sem
pretender it adiante nesse debate extremamente dificil, gostariamos apenas de su-
gerir que a depend6ncia do sistema mftico-ritual em relagao a outros sistemas nio
tem sempre a mesma forma e a mesma forma em today as sociedades
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porta dos fundos

fuzil

tear
3

3
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0
kanun

addukan

3

3

5 lba6s

I ;.i.i ,

1. forragem verde; 2. jarrod com legumes pecos, figos; 3. jarrod com grads;
4. 1ampadas, vasilhas; 5. grande jarro de reserva d'aqua

naturais -- bono, ato sexual, porto --, e tamb6m da morte, se op6e, homo a
natureza a. culture, a parte alta, iluminada, noble, lugar dos humanos e
em particular do convidado, do togo e dos objetos fabricados pelo togo,
lampadas, utensilios de cozinha, fuzil- simbolo da honda vigil(ennis,
que protege a honra feminina (hz&r'ma) - tear, simbolo de coda protegao,
lugar tamb6m das dual atividades propriamente culturais que se
cumprem no espago da casa, a cozinha e a tecelagem. Essay relag6es de
opostgg.o se expressam atrav6s de um conjunto de indicadores
convergentes que, ao mesmo tempo que as criam, recebem delay seu
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sentido. E frente ao tear que se faz sentar o convidado que se quer
honrar, qabeZ, verbs que significa tamb6m enfrentar, e ficar de frente
para o leste.' Quando se 6 mal recebido, tem-se o costume de dizer:
'Fizeram-me sentar diante da parede da obscuridade homo num t6mulo.:
A parede da obscuridade 6 tamb6m chamada de parede do doente e a
expressao "ter a parede" signi6ica ester doente e, por extensao, ocioso: de
rata, ai se coloca a cdma do doente, sobretudo no inverno. O lago entre a
parte escura da casa e a morse se revela tamb6m no cato de que 6 na
entrada do estfbulo que se procede a lavagem dos morton.' Tem-se o
hfbito de dizer que o jirau, feito de madeira, 6 sustentado pelo est6bulo
homo o cadaver o 6 pelos que o carregam, fha'/ical.h significando ao
mesmo tempo jirau e o andor que serve de transporte aos morton
Portanto, 6 compreens£vel que nio se possa, sem ofensa, oferecer o jirau
para um h6spede dormir, jf que ele tem a mesma oposigao que a parade
do t6mulo com a parede do tear

A oposigao entre a parte reservada para receber e a parte intima(retomada na
tenda dos n6mades, separada em dual panes por um tecido, uma aberta aos h6spe-
des, a outra reservada is mulheres) se exprime no seguinte Tito de progn6stico
quando um gate, animal ben6fico, entra na casa levando sobre ele uma pena ou um
fiapo de la branca e se dirige ao fogao, ipso pressagia a chegada de convidados ao$
quais serf oferecida uma refeigao com carne; se ele se dirige ao est6bulo, ipso signi
flea que se comprar6 uma vaca, se estivermos na primavera, ou um boi, se estiver-
mos na 6poca do plantio

A homologia entre o bono e a monte exprime-se explicitamente no preceito que
manda deitar-se primeiro sabre o Indo direito e depois sabre o lada esquerdo, ja que
a primeira posigao 6 a do marta no t6mulo. Os cantos funebres representam o ta
mule, "a casa sob a terra", homo uma casa invertida(branco/escuro. alto/baixo. deco-
rado com pinturals/grosseiramente escavado), explorando de passagem tal homoni-
mia associada a uma analogia de forma. "Encontrei pessoas cavando uma sepultu-
ra/ Com sua enxada construiam as paredes/ E ai faziam bancos(fhlddu&anfn)
/Com um pimento pier que a lama", diz um canto de ve16rio(Cf. H. Genevoix, cff., p.
27). Tha(!dufanf(pl. fhfddu&anln) designa o banco encostado na parede de se
paragao, oposta ao que se ap6ia na parede lateral(a(Zdu&an), e tamb6m o banco de
terra sabre o qual repousa a cabega do homem no timulo(a ligeira escavagao sobre
a qual repousa a cabega da muller 6 chamada de fhahwafh, como os pequenos
niches escavados nas paredes, que served para guardar objetos pequenos)
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]i ainda diante da parede do tear, frente a porta, em plena luz, que se
assenta. ou mellor, se exp6e, do mesmo modo que os pratos decorados 16

suspensos, a jovem noiva no dia do casamento. Se sabemos que o cordio
umbilical da nowa 6 enterrado atrgs do tear e que, para proteger a
virgindade de uma jovem, se laz com que ela passe sobre o fio B'ouxo do
tear. indo da porta ao tear, pode-se ver a fungao de protegao mfgica que 6
atribuida ao tear.o De cato, do ponto de vista de seus parentes
masculinos. toda a vida da jovem se resume de cerro modo nas posig6es
sucessivas que ela ocupa simbolicamente em relaga.o ao tear, simbolo da
protegao vigil:" antes do casamentro, ela este atrgs do tear, na sua
sombra. na sua protegao, coho sob a protegao de seu paie de.deus
irma.os; no dia do casamento ela renta-se a $'ente do tear, dando-the as
costas, em plena luz, e, em seguida, ela se sentarf para tecer, as costas
contra a parede da luz, ao fundo do tear: nio se chama o genro "o v6u das
vergonhag '?, o pundonor dos homens sends somente a protegao da honda
feminina, ou mellor, a 6nica barreira contra a $ergonha", puja ameaga
este. em coda mulher. ("A vergonha 6 a moma")

A parte baixa e escura op6e-se assim a. parte alta como o feminino ao
masculino: a16m de a divisgo de trabalho entre os sexos (fundada no
mesmo principio de diving.o que a organizagg.o do espago) cons.ar a.
muller o encargo da maior parte dos objetos da casa, o transporte da
agra, da lenha e do defumador, por exemplo: a oposigao entre a parte
alta e"a parte baixa reproduz no interior do espago da casa aquela
estabelecida entre o dentro e o fora, entre o espago feminino, a casa e o

jardim, lugar por exce16ncia do baram, isto 6, do sagrado e do interdito,

9 Entre os grapes, para realizar o Tito m6gico destinado a tonal as mulheres
inaptas para u relag6es sexuais, faz-se a noiva passat sobre o fio a&ouxado do tear,
de fora para dentro, into 6, do centro da pena em diregao a parede contra a qual
tmbalham u tecelas; a mesma manobra executada no sentido inverse, destr6i o
efeito(Cf. W . Margais e A. Guiga, Testes arabes de Tahrouna, Paris, E. Leroux,

1925. P. us5 vincula a palavra tazetfaf, que entre os berberes do Marrocos designs
a protegao oferecida a todo individuo que vida em territ6rio estrangeiro, ou a retri-
buigao recebida pelo protetor em troca de sua protegao, a raiz ze#(tecer)

Cf o primeiro ensaio.
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e o espago masculino.:' A parte baixa da casa 6 o lugar do segredo maid
intimo no interior do mundi da intimidade, into 6, de tudo o que se revere
a sexualidade e a procriagao. Quake vazia durante o dia, quando toda a
atividade -- exclusivamente feminina -- se concentra em torno do fogao, a
parte escura se enche a noire, se enche de humanos, se enche tamb6m de
animais, bois e vacas nunca passam a noite fora, ao contra.rio das mulas

e asnos, e ela nunca 6 tio cheia, por assim dizer, homo na estagao 6mida
quando os homens dormem dentro e quando os bois e as vacas sgo
alimentados no estgbulo. Podemos aqua estabelecer mats diretamente a
relagao que junta a fecundidade dos homens e do campo a parte escura
da casa, cano privilegiado da relagao de equiva16ncia entre fecundidade e
obscuro, o cheio (ou t6rgido) e o amido, comprovada pelo conjunto do
sistema mitico-ritual. De cato, enquanto que o grao destinado ao consume
6 conservado, homo vimos, em grander potes de berg.mica encostados na
parede do alto, de dada lada do fogao, 6 na parte escura que se deposita o
grao destinado a semear, deja em peles de carneiro, ou em bags colocados
ao p6 da parede da obscuridade, is vezes sob o leila conjugal, sega em
bags colocados sob o banco encostado na parede de separagao onde a
mulder, que comumente dorme embaixo, vem reunir-se a seu marido. Se
sabemos que o nascimento 6 sempre renascimento do ancestral, o circulo
vital (que deveHamos chamar de cfcZo de geragdoJ fechando-se sobre si
mesmo a cada tr6s gerag6es (proposigao que nio pode ser desenvolvida
aqui), compreende-se que a parte escura posse ser ao mesmo tempo, e
sem contradigao, o lugar da monte e da procriagao, ou do nascimento
come ressurreigao.

Quando entra pda primeira vez no estgbulo, a nova parelha de bois 6 recebida e
conduzida peta dona da casa.

Tanto o casamento como a construgao da casa, que sempre ocorre por ocasiio do
casamento de um filho e que simboliza o nascimento de uma nova fmHia sio proi
bidos em maid. O transporte das vigas, identificadas, homo veremos, ao done da
casa, 6 chamado fha)€c.hff, coma ojirau e homo o andor sobre a qual se transporta
o marlo ou um animal ferido que sera abatido longe de casa; esse transporte da en-
SQjo a uma cerim6nia social cujo significado 6 muito semelhante ao de um enterro
Por sua caracterfstica de obrigatoriedade, pda forma cerimonial de que se reveste e
paIR extensio do grupo que mobilize, esse trabalho coletivo(fh£wizi) s6 tem equi-
valente no enterro: os homens se encontram para mortar as grvores, depois de terem
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Mas h6. maid: 6 no centro da parede de separagao, entre a "casa dos
humanos" e a "casa dos animais", que se situa o pilar principal, que
sustenta a vigo mestra e todo o vigamento da casa. Ora, a viga mestra,
ligands as paredes e estendendo sua protegao da parte masculina a parte
feminine da casa (asaZas aZemmas, termo masculino), 6 explicitamente
identificada ao dono da casa, ao pasco que o pilar principal, bronco de
frvore bifurcado, (thfgi#df#h, termo feminino) sobre o qual ela repousa,
6 identificado com a esposa (os Beni Khellilio chamam de .ZI/as'wda,
prenome feminino que significa "a feliz"), seu encaixe expressando o
acasalamento (representado nas pinturas murais, coco a unis.o da viga e
do pilaf, por dual forquilhas superpostas)." A viga mestra, que

sustenta

o teUiado, 6 identificada com o protetor da honra familiar, 6
freqtientemente objeto de oferendas e 6 em torno deja, no alto do fogao,
que se se enrosca a serpente, "guardia" da casa: simbolo da pujanga
fecundante do homem e tamb6m da morte seguida de ressurreigao, ela 6
i.s vezes representada (na regiao de Collo, por exemplo) nos jarrod de
argila feitos pdas mulheres e nos quaid sio guardadas as sementes para
semear Diz-se tamb6m que ela is vezes deuce na casa, no seio das
mulheres est6reis, chamando-as de mae, ou que se enrosca em torno do

15 f--i . .. . .3 . 'D An X

pilaf principal, dando uma volta depois de dada mamada.:s Segundo Rend
Maunier. em Darna a mulher est6ril pendura seu onto na viga mestra,
na mesma 'dga na qual se pendura o prepdcio e o instrumento utilizado
na circuncisao; quando ele estala, diz-se "que sda para o bem", porque
pressagia a matte do chefe da familia. Quando nance um menino, faz-se

$
caixgo ou assistir ao enterro). rates et pratiques magiques dans la tribu des

Ouadhias,Revue.A#'fcafnte,1954,pp.14-15. . . . . . '.' . ..
'' No dia de thai'udth wazaZ(8 de abl'il do calendgrio juliana),.wraaa aecisiva uu

vicar durante o ano todo.
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votos de que ele "deja a vega mestra da casa" e quando ele termina o
ritual do jejum pda primeira vez, sua primeira refeigao 6 feita no
telhado, isto 6, sobre a viga central (para que ele possa, diz-se:
transporter vilas).

Vgrias adivinhag6es e ditados identificam explicitamente a mulher ao
pilaf central: "a mulher 6 o pilar central". Para a rec6m casada se diz:
'que Deus raga de tio pilar solidamente plantado no meio da casa." Uma
adivinhagao 6: "ela flea em p6 e nio tem p6s". Forquilha aberta para o
alto e nio apoiada sobre deus p6s, ela 6 a natureza feminina. fecunda. ou
melhor, fecundgvel." Contra o pilar central 6 que sio amontoados os
odres cheios de graos de h{/f e que 6 consumado o casamento.:' Assim.
resumo simb61ico da casa, a uniio de asaZas e de fhfgiq/dffh, que
estende sua protegao fecundante sobre todo o casamento humana, 6 de
certa maneira o casamento primordial, casamento de ancestrais que 6
tamb6m, homo a lavoura, o casamento do c6u e da terra. "A mulher. s&o
as fundag6es, o homem a vida central", diz um outro prov6rbio. AsaZas,
que uma adivinhagao define homo "nascido na terra e enterrado no c6u".
fecunda fhilgi#dffh, plantada na terra, lugar dos ancestrais, senhores de
toda fecundidade, e aberta em diregao ao c6u.:'

A casa se organiza, assim, conforme um conjunto de oposig6es
hom61ogas: togo : 6gua :: cozido : cru :: alto : baixo :: luz : sombre :: dia :

Da rec6m canada que se adapta bem a nova casa, diz-se tha'omar. isto 6. entre
outros sentidos(cf. a nota 30), "ela 6 plena" e ela "enche'

Entre os berberes de Auras, a consumagao do casamento se da na segunda-keira
na quinta-keira ou no sabado, dias propicios. Na v6spera, as mogas da segao da noi-
va empilham, contra o pilar central, by!, sein odres tingidos de vermejho, verde,
amarelo e violeta(representando a noiva) e um s6timo bianco(o noivo), todos cheios
de grads. Ao p6 de Xt/i, uma velha jogs sal para espantar os g6nios do mal, espeta
uma agulha no chao para aumentar a virilidade do marido e p6e uma esteira, volta-
da para o leste, que servirf de hama para os rec6m casados durante uma semana
As mulheres da parentela do noivo perfumam hole sua mie joga, como se raz du-
rante o plantio, uma chula de tamaras disputadas pela$ criangas. No dia seguinte,
a noiva 6 levada para o p6 de "hyf" por um parente pr6ximo do noivo e a mie juga
outta vez farinha, tamaras, trigo estufado, agacar e mel

Em certas regimes, coloca-se a relha do prado na forquilha do pilaf central, com a
punta voltada para a porta
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noire :: masculine : feminine :: ni/': karma :: fecundante : fecundgvel ::
cultura : natureza. Mas, de tata, as mesmas oposig6es existed entry a
casa em seu conjunto e o resto do universo. Considerada em sua relagao
com o mundo exterior, mundo propriamente masculino da vida publica e
do trabalho agricole, a casa, universo das mulheres, mundi da
intimidade e do segredo. 6 baram, into 6, ao mesmo tempo sagrada e
ilicita para todo homem que nio raz parte dela (dali a expressao comum
nos juramentos: "que minha mulher -- ou minha casa - se tome ilicita para
mim -- h,a/'am -- se"). Lugar da esquerda sagrada, da huz'ma, a qual
este.o vinculadas today as propriedades associadas a parte escura da
casa. ela este colocada sob a protegao da honra masculine(nlD, come a

parte escura da casa este sob a protegao da vega mestra. Qualquer
violaQao do espago sagrado recebe imediatamente o significado social de
um 'sacri16gio: assim, o roubo numb casa habitada 6 tratado nas leis
costuineiras coma uma fajta muito grave, coma ofensa ao nif do chefe de
familia e ultraje a burma da casa e, assim, a todd a comunidade.

N5.o hg, fundamento em se dizer que a mulher este presa a casa a
ments que se observe, simultaneamente, que o homem 6 excluido dela,
pele menos durante o dia." Assim que o sol se levanta, ele deve, no verso,
ficar no campo ou na casa da assemb16ia; no inverno, se ngo este no
campo, rica no lugar da assemb16ia ou nos bancos sob abrigo do alpendre
pesto da porta de entrada do patio. Mesmo durante a nolte, pelo.menos
na estagao sega, os homens e os rapazes, desde que ja circuncidados,
dormem no exterior da casa, deja perth dos moinhos de vento, ao dado dos
asnos e das mulas amarrados, sda no lugar de secar figos, sega em pleno
campo, maid raramente na fh(umaPfh

gabe-se que o h6spede envia a dona da casa uma some em dinheiro.que se
chama

'a vista": ipso ocorre nio apenas quando se 6 convidado pda primeira vez a uma
casa, mas tamb6m quando no terceiro dia apes o casamento, se visits a famlHia da
esposa
20 Para dar a engender que os homens ignoram muito do que se pasha na casa, a
mulheres dizem: "Os homens, pobres coitados, todd dia no campo coma musa no

" A dualidade de ritmos ligados a divisio entre a estagao seca e a estagao limida se
manifesto. entre outras coisas, na ordem dom6stica; a oposigao entre a parte baixa e
a parte alta da casa toma, no verso, a forma de oposigao entre a casa propriamente
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Aquele que flea muito tempo em casa durante o dia 6 suspeito ou
ridicularizado: 6 o "homem de casa", coma se diz do importuno que
permanece entre as mulheres e que "Hlca no chaco em casa como uma
galinha no ninho". O homem que se da o respeito deve se mostrar, se
colocar sem cessar sob o olhar dos outros, ahontg.-los, fazed-lhes dente
(qabeZ). Ele 6 homem entre os homens (argaz yer frgazen)." Da{ a
importancia de que se revestem os jogos de honda, esp6cie de agro teatral
levada a efeito na frente dos outros, expectadores avisados que conhecem
o texto e todos os jogos de dena e que sio capazes de apreciar as menores
variag6es.

Entende-se que today as atividades bio16gicas, comer, dormir,
procriar, sejam banidas do universo propriamente cultural e relegadas ao
asilo da intimidade e dos segredos da natureza que 6 a casa,': mundo da
mulder, votada a gestao da natureza e exclufda da vida publica. Por
oposigg.o ao trabalho do homed, realizado fora, o trabalho da mulher este
destinado a permanecer obscure e escondido (diz-se que "Deus o
dissimula"): "dentro ela ngo para, ela se debate coma uma mosca presa
no leite; fora (acima), nada aparece de seu trabalho." Dais ditados
semelhantes definem a condiga.o da mulher que ngo conheceria outta
morada que nio a rumba supra-terrestre que 6 a casa e a casa
subterrAnea que 6 a tumba: "Tua casa, tua tumba"; "A mulder s6 tem
dual moradas: a casa e a tumba:

Assim, a oposigao entre a casa e a assemb16ia dos homens, entre a
vida privada e a vida publica ou, se se quiver, entre a plena luz do dia e o
segredo da noite, recobre exatamente a oposigao entre a parte baixa,
escura e noturna da casa e a parte alta, nobre e luminosa." A oposigao

ditz, onde as mulheres e as criangas se retiram para dormir, e onde sio guardadas
as provis6es, e o patio, onde se instala o fogao e o moinho, onde se Cazem as refeig6es
e onde se mica por ocasigo de festas e cerim6nias

As relagaes entre homens devem ser estabelecidas Fora: "Os amigos sao os amigos
de fora e nio aqueles do aran
" Diz-se: "A galinha nio bota no mercado".
" A oposigao entre a casa e a fhicdma'fh pode ser lida claramente na diferenga en-
tre os pianos das dual construg6es: enquanto a casa se abre pda porta da fachada, a
casa da assemb16ia se apresenta coma uma tonga passagem coberta, totalmente
aberta dos doin lados, que se atravessa de ponta a ponte
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que se estabelece entre o mundi exterior e a casa nio se apresenta em
dodo seu sentido se nio percebermos que um dos termos delta relagao, a
casa. 6 ela mesma dividida de acordo com os mesmos principios que a

op6em ao outro terms. Portanto, 6 ao mesmo tempo verdadeiro e falco
dizer que o mundo exterior se op6e a casa coco o masculino ao feminino,
o dia a, noite, o togo a. agua, etc., ja que o segundo termo dessas oposig6es

divide-se, por sua vez, em si mesmo e na sua opostgao
Resumindo, a oposigao maid aparente/masculine(ou dia, ou fogo, etc.)

/feminine (ou noite, aqua, etc.) corre o cisco de dissimular a oposigg.o
masculino / (feminino-masculine/feminine-feminine), e igualmente, a

homologia masculino/6eminino :: feminino -- masculino/ feminino-
feminino. V6-se ai que a primeira oposigao 6 uma transformagao da
segunda, que sup6e a mudanga do sistema de refer6ncia e que acaba por
deixar de opor o feminino- feminino ao feminino-masculino para opor o
conjunto que des constituem a um terceiro termo: feminino-masculino/
feminine -- feminine --, feminino(= feminino-masculino + feminino-

feminino)/ masculine.
Microcosmo organizado de acordo com as mesmas oposi96es e as

mesmas homologias que ordenam todo o universo, a casa tem uma
relag6.o de homologia com o rests do universe; mas, de outdo ponte de
vista. o mundo da casa tomado em seu conjunto este. numa relagao de
oposigao com o Testa do mundi, relagao cujos principios sio os mesmos
que organizam tanto o espago interior da casa quanto o resto do mundo e,
de maneira mats gerd, todos os domlnios da exist6ncia. Assim, a
oposiga.o entre o mundo da 'dda feminina e o mundo da cidade dos
homens repousa sobre os mesmos principios que os doin sistemas de
oposig6es a que ela se op6e. Segue-se que a aplicag5.o a dominion opostos
do .prfncfPfztm dfofsfonfs que constitui sua oposigao assegura uma

Voltamos a encontrar essa estrutura em outros dominion do sistema mitico-ritual:
assim. o dia se divide em noite e dia, mas o dia, ele mesmo, se divide numa parte
diurna-diurna(a manhi) e numa parte diuma-noturna(a garde); o ano se divide em
estagao seca e estagao amida, a estagao compreendendo uma parte sega-sega e uma
parte seca-6mida. Seria precise examinar tamb6m a relagao entre elsa estrutura e
a que organiza a ordem politica e que se exprime no ditado: "Meu irmio 6 meu ini-
migo, o inimigo de meu irmio 6 meu inimigo.
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economia e um acr6scimo de coer6ncia, sem implicar, coma
contrapartida, na confusgo entre estes dominion. A estrutura do tipo a : b

bl : b2 6 sem dOvida uma das dais dimples e maid potentes que um
sistema mftico-ritual pode utilizar, ja que ela ngo pode opor sem, ao
mesmo tempo, unir, sendo capaz de integrar numa ordem 6nica um
ndmero infinite de dados, pda simpler aplicagao indefinidamente
reiterada do mesmo principio de divisio. Segue-se, tamb6m, que cada
uma das panes da casa (e, do mesmo modo, dada um dos objetos ai
guardados e dada uma das atividades ai realizadas) 6, de certa maneira
quali6lcada em doin graus, SQja primeiramente como feminina (noturna.
obscura, etc.) enquanto participa do universo da casa e secundariamente
coma masculina ou feminina coco integrante de uma ou outra das
divis6es dense universe. Assam, por exemplo, quando o prov6rbio diz "o
homem 6 a la.mpada de fora, a mulher 6 a lalnpada de dentro", deve-se
entender que o homem 6 a verdadeira luz, a do dia, e a mulder a luz da
obscuridade, a obscure claridade; e tamb6m sabemos que ela este para a
lua assim homo o homem este para o sol. Do mesmo modo. atrav6s do

trabalho com a la, a mulher produz a protegao ben6fica da tecelagem
puja brancura simboliza a felicidade,:' o tear, instrumento por exce16ncia
da atividade feminine, porto de frente para o leste, homo o arado. seu
hom61ogo, 6 ao mesmo tempo o leste do espago interior, de modo que, no
interior do sistema da casa, h6 um valor masculino como simbolo de
protege.o. Do mesmo modo o toga.o, umbigo da casa (ela pr6pria
identi6icada ao ventre materno), onde dormita a brava, togo secreto,
dissimulado, feminino, 6 dominic da mulher, investida de toda
autoridade no que diz respeito a cozinha e a gestao das reservas;" 6 pesto
do fogao que ela Caz suas refeig6es, enquanto que o homem, voltado para
fora, come no meir da sala ou no patio. Apesar disso, em todos os rites
nos quaid interv6m, o fogao e as pedras que o cercam derivam sua
efic6cia magica da participagao da ordem do togo, do deco e do valor

" "Os dias brancos" designam os dias felizes. Uma das fung6es dos ritos de casa-
mento 6 tornar a mulher "branca"(aspersao de leite, etc.)

" O ferreiro 6 o homem que, coma a mulher, pasha todd seu dia no interior, perto do
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da natureza selvagem, que ele nfo tem casa/ ,
A casa, e por extensao, a aldeia," os campos chelos (&a'mmaru uu

passages da estagao secs para a estagao dmida ou o injcio do ano e, de
maneira Haig gerd, de todos os ritos realizados no interior da casa,

8H£=£=nn=U", :' f :ll:l:h l:
da montana quando se entra num aldeia.
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imagem reduzida do topocosmo: quando as mulheres interv6m em ritos
propriamente agrfrios, 6 ainda a homologia entre a fecundidade agraria
e a fecundidade humana, forma por exce16ncia de toda a fecundidade,
que sustenta saas a96es rituais e Ices confere sua eHicgcia mfgica. Nio
acabariamos de enumerar os ritos cumpridos no interior da casa que tem
apenas a apar6ncia de ritos dom6sticos, ja que tendem,
indissociavelmente, a assegurar a fecundidade do campo e a fecundidade
da casa. De cato, 6 precise que a casa esteja cheia para que o campo se
encha e a mulher contribui para a prosperidade do campo, devotando-se,
entre outras coisas, a acumular, a economizar e a conservar os bens que o
homem produziu e a fixer de algum modo na casa todos os bens que
possam 16, entrar. Diz-se que "o homem 6 como um encanamento, a
mulher homo uma bahia", um traz, a outra ret6m e conserva. O homem 6
o "prego no qual sgo pendurados os cestos", o provedor, coma o
escaravelho, a aranha ou a abelha. O que o homem trouxe, a mulher
arruma, protege e poupa. E a mulher quem diz: "Administre seus bens
homo um tigao. Hf o hQje, o amanda, e o tamulo; Deus perdoa a queen
cedeu, n&o a quem comer." Diz-se tamb6m: "E mellor uma mulder
econ6mica que uma parelha de bois no campo." Como os "campos cheios'
se op6em ao "espago vazio" (ZahhZa), a "plenitude da casa" (Za'mma7'a
u.khan), into 6, comumente "a velha", que poupa e acumula, se op6e ao
"vazio da casa" (Zoh.hZa uhham), comumente a nora." No verso, a porta
da casa deve permanecer aberta dodo o dia para que a luz fecundante do
sol possa entrar e, com ela, a prosperidade. A porta fechada, 6 a penUria
e a esterilidade: sentar-se na soleira, obstruindo-a, 6 fechar a passages a
felicidade e a plenitude. Para desejar prosperidade a algu6m, diz-se: "que
tua porta permanega aberta" ou "que tua casa sega aberta como uma
mesquita". O homem rico e generoso 6 aquele de quem se diz: "sua casa 6
uma mesquita, ela este aberta a todos, ricoh e pobres, ela tem bolts e
cuscuz, ela 6 cheia"(fha'mar); a generosidade 6 uma expressao da

" 'Amman, isto 6, tratando-se de uma muller, ser boa despenseira e dona de casa; 6
tamb6m fundar um lar e ser plena. A 'anwar op6e-se aquele de quem se diz ffhZa,
homem gastador, mas tamb6m est6rile isolado, ou kinda engel '', celibatgrio e este
ril, into 6, resumindo, selvagem, incapaz, homo o chacal, de fundar uma casa.
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prosperidade que garante a prosperidade." A maior parte das agnes

t6cnicas e rituals que cabem a mulher sio orientadas pda intengao
objetiva de tornar a casa ao modo do fhige#dffh que abre sua forquilha
para asaZas aZemmas - o receptaculo da prosperidade que Ihe vem de
fora, o ventre que, como a terra, acolhe a semente que o homem a{ raz
penetrar e, inversamente, de contrariar a agro de today as forgas
centrjfugas, capazes de desapropriar a casa do dep6sito que Ihe foi
confiado. Assim, por exemplo, 6 proibido dar togo no dia do nascimento de
uma crianga ou de um vitelo ou, ainda, na 6poca das primeiras
semeaduras," depois de batido o trigo, ningu6m deve fair de casa e a
mulher graz de volta todos os objetos emprestados; o leite dos tr6s dias
seguintes aquele em que a vaca deu aria nio deve gait da casa; a rec6m
canada nio pode cruzar a soleira antes do s6timo dia depois do
casamento; a parturiente ng.o deve deixar a casa antes de quarenta dias;
o beb6 ng,o deve fair antes do Aid Seghir, o moinho manual nunca deve
ser emprestado e deixf-lo vazio 6 atrair a rome para casa; nio se deve
levar para fora o tecido antes de ester completo; 6 proibido emprestar
togo e 6 proibido varrer, ato de expulsa.o, durante os quatro primeiros
dias de semeadura; a saida do mono 6 "facilitada", de modo que ele nio
leve com ele a prosperidade,w as "primeiras saidas", por exemplo, da
vaca, quatro dias depois de dar chia, ou do seu leite, sgo marcadas por

V6-se, tamb6m aqui, que o sistema de valores morals bra deus principios funda-
mentais do sistema mitico-ritual.

Ao contrgrio, a entrada na casa de novak pedras para o fbgao, em mementos mau
gurais, 6 preenchimento, chegada do bom e do bem; as provis6es feitas nessas cir-
cunstgncias tamb6m trazem prosperidade e fecundidade: se se encontra um verme
bianco sob uma das pedras, um nascimento deve ocon'er durante o ano; uma erva
verde, uma boa colheita; fonnigas, um rebanho ampliado; um lagarto, novak cabe-
gas de gado.
33 Para consolar algu6m, diz-se: "ele te deixarg a baraha", se se trata de um perso-
nagem importante, ou "baraha nio saiu da casa", se se grata de um beb6. O motto
6 colocado perto da porta, a cabega voltada para a porta; a agua 6 aquecida do lado
do estfbulo e a lavagem 6 feita na entrada do est6bulo; os tig6es e as cinzas dense
togo sio espalhados fora de casa; a prancha que serviu para lavar o mono mica, du-
rante tr6s dias, em 6'ence a porta: depois do enterro. prega-se tr6s pregos na porta,
da sexta-keira at6 o sgbado seguinte.
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sacrificios.:' O "fazio" pode resultar de um ato de expulsao; pode tamb6m
introduzir-se com alguns objetos como o arado, que nio pode entrar na
casa entre dual jornadas de cultivo da terra, ou os sapatos do
trabalhador (az''hassan), associados a Za.khZa, ao espago vazio, ou a
algumas pessoas, coma as velhas, porque das trazem consigo a
esterilidade (ZahhZa) e porque 6 grande o n6mero de cases que das
venderam ou nas quads deixaram entrar ladr6es. Inversamente. uma
s6rie de atos rituais visam assegurar a "fartura" da casa, coma os que
consisted em jogar nas fundag6es, sobre a primeira pedra, depois de
derramar o langue de um animal, os tacos de uma lampada de
casamento (puja forma representa um acasalamento e que tem seu paper
na major parte dos ritos de fecundidade), ou fazed com que a rec6m
canada sente-se, ao entrar na casa, num odre cheio de grads. Qualquer
primeira entrada na casa 6 uma ameaga a plenitude do mundi interior
que os ritos de soleira, ao mesmo tempo propiciat6rios e profilaticos,
devem conjurar: a nova parelha de bois 6 recebida pda dona da casa --
fhamghar#h uhham - into 6, coma vimos, a "plenitude da casa
Za'mma/'a u.khan -- que p6e sobre a soleira a pele de carneiro sobre a
qual se coloca o moinho manual e que recebe a farinha (aZamsfr
tamb6m chamado de "porta das mercadorias"(6ab errazq). A maier
parte dos ritos destinados a trazer fecundidade ao estfbulo e. assim. a.
casa (diz-se que "uma casa sem vacas 6 uma casa vazia"). tended a
reforgar magicamente a relagao estrutural que une o leite, o verde-
azdado (azegzaw, que 6 tamb6m o cru, fhfzegzawf.h), a grama, a
primavera, a infhncia do mundo natural e do homem: no equin6cio da
primavera, quando volta o aziz, o jovem pastor que cuida tanto do
crescimento dos campos quanto do gado, por sua idade e por sua fungal,
6 quem colhe um buqu6 de "tudo o que o vento agita nos campos" (exceto
o louro rosa, mais comumente usado com finalidades profilfticas e em
ritos de expulsao, e o arbusto que marca a divisio dos campos) para
coloc6.-1o no batente da porta; enterra-se tamb6m uma trouxa com
cominho, benjoim e anil na soleira do estfbulo, dizendo: "6 verde-azulado

A vaca deve passar sobre uma race e p6e-se favas na soleira; derrama-se gotas de
leite sobre o fogao e a soleira
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(azegzaw), n8o deixe a manteiga faltarl" Plantar rec6m colhidas sio
duradas no batedor de manteiga e os utensilios destinadas a receoer

p .eite sgo polidos.s' A estrada da rec6m canada 6, dentre today, cheia de
conseqti6ncias para a fecundidade e a plenitude da casa: enquanto ela
ainda este sentada sabre o buno que a trouxe da casa de seu pai, recebe

vezes, segundo Maunier, nas costas de um negro (em qualquer cano,
nunca nas costas do marido) e este, se interpondo, intercepta as forges do

mal, capazes de afetar sua fecundidade da quala soleira, ponto de
encontro entre dais mundos opostos, 6 a cede: uma muller nunca deve
sentar-se na soleira com seu filho no colo; a crianga pequena e a rec6m
casadang.odevempisarnelacomfreqti6ncia. . . . . .

Assam. a mulher, atrav6s de quem a fecundidade chega a casa,

;:;.mnmt=::.=.=H:lil H I l: l:

todos os que 6'anqueiam a soleira em diregao ao exterior
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casa 6 menos um lugar onde se entra do que um lugar de onde se sai, a
mulher nio pode deixar de atribuir a estes dais deslocamentos e is
diferentes definig6es da casa, que sgo solidarias, uma importancia e uma
significagao inversas, j6 que o movimento em diregao ao exterior consiste
antes de tudo, para ela, em atom de expulsao e que o movimento em diregao
ao interior, into 6, da soleira em diregao ao fogao 6 o que propriamente Ihe
cube. V6-se muito bem o significado do movimento em diregao ao exterior
no Tito que a mg.e cumpre, fete dias depois de dar a luz, "para que seu filho
sega corajoso": passando a peTRa sabre a soleira, ela p6e o p6 direito sabre o
pente de cardar e simula uma luta com o primeiro menino que encontra. A
safda 6 o movimento propriamente masculine, que leva em diregao aos
outros homens, e portanto em diregao aos perigos e is provas aos quaid 6
importante Bnzer Hrenfe, coma um homem, tio gspero homo as pontas do
pente de cardar, quando se trata da honra." fair, ou maid exatamente,
abrir(Hnfalt) eqtiivale a "ester na manga"(sabah). O homem que se df o
respeito deve fair da casa logo que o dia desponta, a manhi sends o dia do
dia e a maida de casa, pda manga, um nascimento: dai. a importancia das
coisas que se encontra e que auguram todo o dia, de modo que 6 melhor, em
faso de um mau encontro(com o ferreiro, com uma mulher carregando um
odre vazio, com gritos ou brigas, com um ser disforme), "refazer sua
manhg" ou "sua maida

Percebemos logo a importancia atribufda a orientagao da casa: a
fachada da casa principal, a que abriga o chefe de familia e que tem o
estabulo, 6 quake sempre orientada na diregao do leste, a porta principal

por oposigao a porta estreita e baixa, reservada is mulheres, que se
able sobre o jardim nos fundos da casa -- 6 comumente chamada a porta
do leste (fhabbztNh fc.hachez'qffh), ou porta da rua, porta do alto, porta
grande." Dada a exposigao das aldeias e a posigao inferior do estabulo, a

Enquanto que a menina, quando nance, 6 envolvida num lengo de veda, mario e
Oex:ives, o menino 6 enrolado em panos duros e 6speros que servem para abrigar os
feixes da coU)etta.

;9 f claro que uma orientagao inverse(que se percebe observando o plano da casa
numb transpar6ncia) 6 possivel, ainda que sqja rau. Diz-se explicitamente que tudo
o que vem do oeste traz mf forte e uma porta voltada para esta diregao s6 pode re
heber obscuridade e esterilidade. De rata, se o plano inverso ao plano "ideal" 6 Taro,
e, primeiro, porque as casas secundgrias, que sao dispostas em angulo redo em porno
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parte alta da casa, com o fog3.o, mica ao norte, o estfbulo ao sul e a parede
do tear a oeste. Segue-se que o movimento feith por algu6m que se dirige
a. casa para entrar, orienta-se do leste para o oeste, por oposigao ao
movimento que se faz para gait, de acordo com a orientagg.o por
exce16ncia em diregao ao leste, into 6, em diregao ao alto, a luz, ao bom e
ao bem: o trabalhador orienta deus bois em diregao ao leste no memento
de atre16-1os ou desatrelf-los e iomega a aran do oeste para o leste; do
mesmo modo, os segadores se colocam de frente para a qfbZa, e 6 de
frente para o leste que se degola o boi do sacriflcio. Nio terminariamos
de enumerar as agnes cumpridas de acordo com a orientagao carded, ista
6, today as agnes importantes, que envolvem a fecundidade e a
prosperidade do grupo." Basta observar que o verbo qabeZ nio s6
signifier fazer frente, enfrentar com honda e receber dignamente, mas
tamb6m Rear de dente para o leste (ZqibZa) e para o futuro(qabeZ)

Se voltarmos agora a organizagao interns da casa, observamos que
sua orientagao 6 exatamente a inversa da do espago exterior, homo se ela
tivesse fido obtida por uma meia rotagao em torno da parede da fachada
ou da soleira, tomadas homo eixo. A parede do tear, a que damon B'ente
assim que cruzamos a soleira, iluminada diretamente pelo sol da manhg.,
6 a luz do interior (como a mulher 6 a la.mpada do interior), isto 6, 6 o
leste do interior, sim6trico ao leste do exterior, de onde ele toma
emprestada sua claridade.': A face interna e escura da parede da 6'ente
representa o oeste da casa, lugar do Bono, que se deixa atrfs de si ao
avangar da porta em diregao ao hunan, a porta correspondendo

do patio, sio fteqtientemente dimples quartos de ester, sem cozinha e sem est6bulo,
e o patio 6 heqiientemente fechado, do lada oposto a fachada da casa principal, po-
los fixndos da casa vizinha, ela pr6pria com a 6'ente voltada para o leste
" gabe-se que os dots suj7b, ligas polfticas e guerreiras que se mobilizavam quando
um incidente explodia(e que tinham relag6es varigveis, desde a superposigao a dis

(qghz&/6t), este iltimo name, ments usual, 6 conservado para designar os campos
dos jogos rituals(de onde os combates tradicionais entre os su/Fs tiravam a sua 16-
gica) e sobrevivem atualmente no vocabulfrio dos jogos infantis.

I,embramos que 6 do lado do tear, parte nobre da casa, que o done da casa recebe
(qabeZ) seu h6spede.
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simbolicamente a "porta do ano", infcio da estagao 6mida e do ano
agricola. Do mesmo modo, as dual paredes laterais, a parede do estfbulo
e a parede do fogao, tem sentidos opostos conforme olhemos para um ou
outta de deus lados: ao norte exterior corresponde o sul (e o verso) do
interior, into 6, o lada da casa que temos a nossa frente e a direita quando
entramos de frente para o tear; ao sul exterior corresponde o norte (e o
inverno) interior, into 6, o estabulo, que $1ca atrgs e a esquerda quando
vamos da porta para o fogao." A divisio da casa em uma parte escura
(lados oeste e norte) e uma parte iluminada (lados leste e sul)
corresponde a divisio do ano em uma estagao Qmida e uma estagao sega
Resumindo, a coda lado externo da parede (esszlr) conesponde uma
regiao do espago interior (que os kabila designam por fhaz'hunt, into 6,
aproximadamente, o lado) que tem um sentido sim6trico e inverso no
sistema de oposig6es internal; cada um dos doin espagos pode assim ser
definido coma a clause dos movimentos que efetuam um mesmo
deslocamento, into 6, uma meia rotagao em relagao ao outro, a soleira
constituindo o eixo da rotagao." Ngo compreendeHamos inteiramente o
peso e o valor simb61ico atribui.dos a soleira no sistema se ng.o

perceb6ssemos que ela deve sua fungal de #onteira m6gica ao rata de ser
o lugar de uma inversio 16gica e que, sendo o lugar de passages e de
encontro obrigat6rio entre os dots espagos, definidos em relagao aos
movimentos do corpo e a trajetos socialmente qualificados," ela 6
logicamente o lugar onde o mundo se inverte."

E precise portanto juntar os quatro pontos cardeais e as quatro estag6es a s6rie de
oposig6es e de homologias apresentadas arima(a pertin6ncia e a adequagao desses
significados ao sistema mitico-ritual em seu conjunto sends passiveis de demonstra-
gao):... cultura : natureza :: leste : oeste :: sul : norte :: primavera : outono :: verso :
invemo.

" Tentaremos mostrar em outro lugar as implicag6es te6ricas do fate de que as re
gras de transformagao que peimitem passar de um espago a outro possum ser vin.
culadas aos movimentos do compo
" Em certas regimes da Kabilia, a rec6m canada e um jovem circuncidado(por
ocasiio da mesma cerim6nia) devem cruzar-se na soleira

Compreende-se, assim, que a soleira sqja associada, direta ou indiretamente, aos
ritos destinados a detenninar uma inversio do curio das coisas, ao operas uma in-
versio das oposig6es fundamentals, aos ritos que se destinam a obter chuva ou bom
tempo, por exemplo, ou aqueles que sio realizados na soleira entre doin periodos
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Assim, dada um dos universos tem seu oriente e amboy os
deslocamentos maid carregados de significados e de conseqti6ncias
magical, o deslocamento da soleira ao fogao, que de\ e trazer a plenitude
e puja realizagao ou controle ritual Gabe a mulher, e o deslocamento da
soleira em diregao ao mundo exterior que, por seu valor inaugural,
encerra todo o futuro e em particular o futuro do trabalho agricola,
podem se realizar de acordo com a orientagao ben6fica, into 6, do oeste
para o leste.

OESTE

NORTE

LESTE

(por exemplo, a noire precedente a En-mayer, primeiro dia do ano solar, quando
amuletos sio enterrados na soleira da porta)

A correspond6ncia entre os quatro canton da casa e os quatro pontos cardeais ex
prime-se claramente em certos ritos propiciat6rios observados no Auras: durante a
renovagao do fogao, no initio do ano, a mulher chaowfa cozinha paezinhos, paige o
primeiro a vicar pronto em quatro pedagos e os aura em diregao aos quatro centos
da casa. Ela faz o mesmo com o plato ritual do primeiro dia de primavera(cf. M.
Gaudry, .La lemme chaoufa de ZI.Azzr8s, Paris, Librairie Orientaliste, L. Geuthner,
1958, PP.58-59).
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A dupla orientagao do espago da casa faz com que possamos entrar e
fair com o p6 direito, no sentido proprio e no sentido figurado, com todos
os beneficios mfgicos vinculados a esta observancia, sem que jamais se
romps a relagao que une a direita ao alto, a luz, ao bem. A meia rotagao
do espago em torno da soleira assegura, assim, se se permite a expressao,
a maximizagao do beneficio m6gico ja que o movimento centHpeta e o
movimento centrifugo se realizam num espago organizado de tal modo
que entramos de dente para a luz e saimos de frente para a luz

Estes doin espagos sim6tricos e inversos nio sio intercambi6veis. e
sim hierarquizados, o espago interior sendo exatamente a imaged
invertida, ou reflexo num espelho, do espago masculino." Nio 6 por acaso
que apenas a orientagao da porta deja explicitamente prescrita, a
organizagao interna do espago nunca sendo conscientemente apreendida
e menos ainda desQjada coma tal pecos agentes." A orientagao da casa 6
primordialmente de6inida do exterior, do panto de vista dos homens e. se
se pode dizer, pecos homens e para os homens, coma o lugar de onde
saem os homens. "Uma casa prospera atrav6s da mulder: seu exterior 6
belo por causa do homem." A casa 6 um imp6rio num imp6rio, mas
permanece sempre subordinada porque, mesmo quando apresenta sodas
as propriedades e today as relag6es que de6lnem o mundo arquetipico,
permanece um mundi is avessas, um reflexo invertido." "0 homem 6 a

Tentaremos mostrar em outro lugar que a mesma estrutura 6 encontrada na or.
dem do tempo. Mas para mostrar que se grata, sem d6vida, de uma forma muito
generalizada no pensamento mfgico, basta um outdo exemplo semelhante: os gra-
bes do Magreb acreditam que 6 bom sinai, diz Ben Cheneb, que um cavalo tenha a
para direita dianteira e a pate esquerda traseira da cor branca; o dona de tal cavalo
nio pode deixar de ser feliz, porque ele monta em diregao ao bianco e desmonta
tamb6m em diregao a ele(sabendo-se que os cavaleiros grabes montam a direita e
desmontam a esquerda)(cf. Ben Cheneb, Proverbs arches d'aZeer ef du Mqphmb
mmolll,Paris,E.Leroux,1905-1907,p.312). ' ''

O espelho tem um enorme papel nos rites de hversio e em particular nos rites
para se obter bom tempo

O que explica que ela tenha sempre escapade a observagao, mesmo dos mats aten.

Tamb6m no espago interns as dubs panes opostas sio hierarquizadas. A16m dos
indicadores jg citados, este o ditado: "Mellor uma casa cheia de homens que uma
casa cheia de bens(eZ maZ)", into 6, de dado. '
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lampada de fora, a muller a lampada de dentro." A apar6ncia de
simetria ng.o deve enganar: a la.mpada do dia s6 aparentemente 6
definida em relagao a. la.mpada da noite; de faso, a luz notuma,
masculino feminino, permanece ordenada e subordinada a luz diuma, a

apenas endireitada. A mulher canada encontra assim seu oriente no
interior da casa do homed, que 6 apenas a inversio de um ocidente: nio

se diz "a moma 6 o ocidente"? O privi16gio atribuido ao movimento em
diregao ao exterior, atrav6s do qual o homem se afirma homo homed,
dando as costas a casa para fazed frente aos homers, escolhendo a via do
oriente do mundi, 6 apenas uma forma de recuse categ6rica da natureza,
origem inevitgvel do movimento para distanciar-se dela.

Paris, 1963-1964
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SAINTS OF TILE ATLAS'
CAPITULO DOIN: O PROBLEMA

Ern,est nett,n,er

O problema colorado

O problems diz respeito, essencialmente, ao funcionamento de uma
hagiarquia, 'govemo ' - se o terms nio for muito forte -- hereditgrio de
santos num ambience tribal quake anfrquico.

A &'ea que circunda Ahansal exibe algumas caracteristicas
interessantes: uma forte in8u6ncia religiosa, aparentemente estgvel, nas
quest6es political. Por outro lada, nio apresenta aquelas metades regulares
que se diz serem caracterfsticas da vida politica entre os berberes.

At6 que panto podemos falar de um 'estado maraboutico ':, de uma
dinastia ou de uma hagiarquia? Ou, colocando de outro modo, homo um
anarquico Estado Natura16 mitigado pelos santos que govemam
hereditariamente?

Saints of the Atlas (Londres, 1969).
O termo 'marabout ' 6 uma palavra adotada pelos 6anceses.(A palavra berber local

6 agum'am.) Por exemplo: "Assim, associados is rep6blicas independentes, os ma-
rabouts participam h'eqtientemente de sua espantosa estabilidade e da forma que as
tradig6es ai conservam. Algumas dinastias religiosas as dos Ahansal, que as tra
dig6es locais razem remontar ao s6culo Xlll ... chegam assim a conservar o poder
por maid tempo que os senhores do Imp6rio." R. Montague, Les berb&res et le
Makhzen dads le Sud du Maroc, Paris, 1930, p. 411. Deve-se notar que etta pas-
sagem apareceu num livro publicado tr6s anon antes da conquista final dos dots
tergos de dissidentes da 'dinastia' Ahansal, da pr6pria Zawiya Ahansal, e da maior
parte da terra Ahansal
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Em resumo -- homo a Lei dos Santos, ou a Anarquia Mitigada pda
Santidade, se mant6m e funciona?

Segmentagao e ancestrais

Os berberes do Alto Atlas Central, homo sodas as outras tribos
manoquinas, e today do Magreb de rata, sio um povo patrilinear e
segmental. A natureza gerale o funcionamento das sociedades segmentares
sgo um tema familiar e bem explorado na antropologia social. As
explicag6es a respeito de sociedades sin)ilares em outras regimes sio vilidas
aqui at6 certo porto. Devemos, portanto, recolocar as caracteristicas gerais
da segmentagao de maneira a completar a explicagao, ainda que das scam
familiares para os antrop61ogos

A pertin6ncia de um berbere a um grupo socia16 geralmente expressa
em termos de sua alegada descend6ncia patrilinear. A major page dos
direitos e deveres que Ihe sio atribuidos, o sio em virtude de deus
ancestrais mascu]inos, na ]inha masculina. Os grupos socials na sociedade

berbere tem em geralo nome de Ait X. X 6 comumente, mas ng.o sempre, o
nome de uma pessoa, tal como Brahim ou Mhand. Em prindpio, um homem
6 membro de um grupo Ait X por ser um descendente de X. 'Ait', no entanto,

pods ser tamb6m combinado com o Home de um lugar, para designar os
habitantes do lugar: por exemplo, Ait Talmest, o povo de Talmest.

O nome de um homem consiste em gerd de tr6s panes relacionadas:
primeiro seu nome proprio, segundo, o nome de seu pai e, terceiro, um nome
que indira o grupo maid amplo imediato, que a'eqtientemente sera tamb6m
o none de um ancestral recente, possivelmente seu av6. O nome da mulher
tem uma estrutura similar e nio mudd com o casamento: a16m de seu nome

pessoal, incluirg o nome de seu paie seu grupo imediato. Na vi.da cotidiana,
os nomes sao, 6 clara, abredados, omitindo-se o 61timo ou os dois Qltimos.

Talvez devamos enfatizar o ponte gerd de que a id6ia 'o nome de um
homem ' 6 ambigua. Tendemos a nos esquecer disco: passaportes e outros
documentos de identidade e as conveng6es legais de nossa sociedade fazem

com que nos transformemos, inconscientemente, numa esp6cie de
plat6nicos, amarrados a suposig5.o de que existe um som, ou grupo de sons,
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que '6' o nome real de um homed. iE claro que de cato ipso nio 6 assim e os
nomes, coma outras coisas, dependem do contexto. Se definirmos seu 'Dome
como o termo atrav6s do qual ele 6 identificado, ou pelo qual ele atenderf se

chamado, o 'nome ' varia de acordo com a situagao - e o ponte central no
contexto sera o contraste imply.tito. No contexto de sua familia imediata. seu
pnmeiro nome serf suficiente. Na aldeia, seu primeiro nome vinculado ao
none de seu pai sera adequado. No contexto de uma assemb16ia tribal maid
ample, ou num mercado, o Home complete, que tamb6m se revere a seu cli.
pode ser exigido. Se seu cli no sentido estrito 6 preeminente e bem
conhecido, entio o nome 'restrito ' do clg pode ser usado. Se, por outro lido,
seu cli imediato 6 obscuro e se o uso do nome de um cli maid inclusivo ngo
implicar em ambigtiidade, o tenno maid amplo pode ser utilizado. Os
cart6es de identidade e a suposigao de um nome llnico para todos os
contextos s6 chegaram ao Atlas durante o Protetorado Frances. Ainda que
ter um crag.o de identidade fosse necessgrio para viajar, ele nio afetou a
maneira pda qual os integrantes das tribos viag deus nomes. O h6bito de
inventar nomes de familia no estilo europeu 6 quake desconhecido e ocorre
apenas nos cason de migragao permanente para a cidade ou nos cason muito
raros de se possuir uma educagao moderna.

Apesar disco, e supondo a natureza contextual dos nomes tradicionais
fHando de modo gerd pode-se dizer que o Home de um homed consiste de
tr6s panes e que a relagg.o dessas tr6s panes 6 govemada por certos
principios 6ouxos

Por exemplo: o nome de um homem pode ser Daud u Said n'ait Yussif.
David, filho de Said do povo de YussH. Idealmente, Yussif sera o nome de
seu av6 e Ait Yussif; o povo Yussif. compreenderf today as outras familial
descendentes do mesmo a\ d. Na prftica, vgrios ajustes podem ocorrer:
Yussif pode nio ter fido outros filhos a16m de Said, Ait Yussif sends assam
co-extensive com Ait Said e nio hf grande utilidade em se usar o none do
av6; mas pode ser bom enfatizar a pertin6ncia ao clg menor no interior da
aldeia, o cli de Daud sends(digamos, um dos tr6s da aldeia) Ait Ahmad.
Entao, ele se descreverg homo Daud u Said n'ait Ahmad. Outros alustes
dense tips ocorrem
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' N T. Guilherme de Occam, fi16sofo ingles do s6culo 14, monge 6'anciscano, conside-
rado por L. Dupont como o precursor do individualismo moderns
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tarefa de definir um grupo social efetivo. Ng.o vale a pena lembrar-se de(ou
inventar) ancestrais que n6o ganham seu pao cumprindo esse tarefa.

Ao tratar dessas genealogias, 6 lugar comum observar que das nio
podem ser tomadas por seu valor aparente. Por um Indo, o Dais 6bvio. os
ancestrais lembrados sfo simplesmente muito poucos: a se acreditar nessas

genealogias, deveriamos supor um crescimento enorme da populagg.o nos
61timos s6culos, e imaginar o Atlas, hg. ngo quito tempo atlas, habitado por
um nQmero muito pequeno de velhos extremamente vids, ancestrais de
virtualmente todd o conjunto da populagao presente. Mas as genealogias
dense tipo nio sio inexatas apenas por suas omiss6es, pelo 'esquecimento
de todos os ancestrais socialmente redundantes. $eria igualmente
apressado super que os ancestrais lembrados sio os sobreviventes de linhas
de descend6ncia genuinamente reals, ilhas de mem6ria verdadeira

irrompendo num mar de esquecimento. As ilhas tamb6m podem ser
esptirias. Para perceber ipso, basra perceber que os grupos sociais existentes
precisam, em gerd, de um ancestral coma uma esp6cie de spice conceitual
um ancestral, por mats real que sega, nio precisa de um grupo social. Ele
este, de fate, a16m de qualquer necessidade e nio pode reivindicar nada
ainda que quisesse. Por outdo dado, os grupos socials existentes no presence
estio numb posigao em que podem satisfazer sua necessidade de um
conceito do qual precisam para expressar sua pr6pria exist6ncia(deixando
de lado a necessidade, sugerida pda teoria antropo16gica, do reforgo da
solidariedade).

A genealogia berbere maid tipica, occamista ou pr6xima dela, contends a
lembranga de um paie de um av6 e, a16m disco, apenas de ancestrais que de
faso definem grupos existentes, 6, entretanto, apenas uma forma que a
genealogia pode tamar, embora SQja o tips mais comum e b6sico. Dais
fatores principals podem levar a uma modificaga,o dense tipo de genealogia
sedentarizagg,o extrema e santidade.

Tribos muito sedentfrias, into 6, aquelas nas quaid a agricultura(com
campos irrigados e, portanto, fixos) ocupa uma parcela muito maior nas
suas vidal do que o pastoreio, podem dispensar deHmig6es genea16gicas dos
agrupamentos sociais mats amplos. No seu faso, grupos maid amplos e mats
gerais podem ser definidos geograficamente. No alto, pode hater niveis de
segmental,o nos quaid a palavra Ait 6 seguida, nio por um nome pessoal:
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dos do s6culo 19. Escreveu A peoria da clause ociosa.
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definir grupos cor.E)orados existentes, por estarem no spice de sua
genealogia; de cato, s6 poucos tem alguma imagem ou personalidade ligada
a seu nome. (No faso dos ancestrais occamistas dos segmentos das tribos
leigas tamb6m pode faltar uma imagem -- mas tal ancestral sem race define
por contraste, um grupo.) This ancestrais, sem race e sem grupo, s6 se
somam a riqueza da linda ancestral

Uma representagao esquematica(abaixo) de uma sociedade segmental.
O diagrama A mostra sua apar6ncia do ponte de vista de qualquer
indivfduo; o diagrama B mostra sua estrutura do ponto de vista do grupo
coma um todo. Se(a) apenas um sexo 6 significativo em termos de
ancestralidade; se(b) apenas a ancestralidade compartilhada define os
grupos e (c) o grupo homo um todd ('tribo ') compartilha um ancestral, segue-
se que o indivfduo s6 6 membro de uma s6rie de grupos 'encaixados', os maid
amplos definidos pelos ancestrais maid distantes(e assim por diante,
descendo), e nenhum dos grupos a que ele pertence cruza com os outros.

Do panto de vista do grupo total, segue-se que, em qualquer navel de
tamanho, hf grupos que se op6em, 'equilibrando-se ' uns aos outros.(De
modo a apresentar o argumento homo um todd, estou explicitando pontos
que s6o triviais para os antrop61ogos. O argumento principal ngo vai lidar
com um esquema tio simpler e sim com as complicag6es ai introduzidas
pelo sistema dos santos.)

Dividir para nio ser govemiado(o concerto de seginentagao)

Os berberes do Atlas sio segmentares e patrilineares. Ha diferengas
importantes entre a segmentagao dos grupos sagrados e dos grupos laicos e
diferengas menores no interior de cada uma das dual categorias gerais

A nogao de segmentagao, desenvolvida pda antropologia social modeina,
sobretudo peta professor E.E. Evans-Pritchard, 6 dimples, aplica-se em
v6rios graus a muitas sociedades tribais e 6 extremamente esclarecedora.

Merece ser maid amplamente conhecida, para a16m da comunidade
antropo16gica. Esclu'ece em muito o problema de coma a order 6 mantida

na sociedade -- tanto nas sociedades nas quaid o princfpio segmentar 6 o
bator mats importante na manutengao da ordem, quanto naquelas nas quaid
ele 6 apenas subsidifrio
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A id6ia de uma sociedade segmentar compreende vgrios elementos
relacionados:

(1) Cont6m uma teoria de coesio social, uma peoria que descreve um
avango em relagao a mgxima 'divider para reinar'. A mg)ama romana
recomenda uma t6cnica para facilitar o govemo. As sociedades segmentares

empregam a mesma t6cnica para dispensar o governo: divider para ngo ser
govemado.

A id6ia suUacente a teoria 6 que as fung6es de manutengao da coesao, da
controle social, da 'leie da order', as quaid, em certa medida, de outdo
modo, dependem amplamente de ag6ncias especializadas, que disponham
de sang6es, possam ser cumpridas com uma efici6ncia toler6vel,
simpiesmente atrav6s do 'equilibrio ' e da 'oposigg.o ' dos grupos constituidos.
A coesio nio 6 mantida pdas ag6ncias de coergao internal, mas pda
ameaga que vem de fora; into 6, em qualquer navel de grandeza para o qual
exista um 'intemo ', deve haven um conespondente 'extend '. E clara que nio

existe nada de excepcionala respeito do emprego desse principio: sabe-se
bem que em hdos os contextos a coesio e a cooperagao podem
h'eqtientemente ser melhor asseguradas pda uma ameaga de um inimigo
comum. isimples observar a operagao desse principio em nossa propna
sociedade que certamente nio 6 segmentar. O que define uma sociedade
segmental nio 6 que ipso acontega, mas que ipso 6 quake tudo o que
acontece.

A possibilidade de chegar a tanto a partir de um arti6cio tio simpler
depende de outras caracteHsticas das sociedades segmentares

(2) Uma estrutura tips grvore: grupos aos quaid uma pessoa pode
pertencer sio arranjados num sistema tal que, a partir do grupo maid
amplo, hf no seu interior um conjunto de sub-grupos

mutuamente

excludentes e cada um desses, de modo anflogo, tem um conjunto de sub-
sub-grupos, e assam por diante, at6 se chegar aos 61timos gtomos, sejam
indidduos ou familial.

Maid uma vez, o que define uma sociedade segmentar nio 6 que um
sistema de grupos que satisfaga essay condig6es posse ser encontrado dentro
deli, mas que apenas tal sistema(6u muito pr6ximo dele) possa ser
encontrado dentro deja.
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As conseqti6ncias disco sio 6bvias e surpreendentes: do panto de vista de
qualquer grupo, sua composigao pode ser especificada sem ambigtiidade, e
sem o perigo de utilizar crit6rios de pertin6ncia que possum cruzar com

Um grupo 6 subdividido em sub-grupos: essen se subdividem por sua vez,
e assim por diante. Este princfpio de divisio e sub-divisgo gera todos os
grupos existentes na sociedade. Em outras palavras, nio ha grupos e
crit6rios que se cruzem. Numa sociedade nio segmentar, clubes, seitas,
associag6es, guildas, conjuntos etfrios, sociedades secretes e assim por
diante, podem atravessar divis6es e subdivis6es dos dis. O cruzamento de

lagos se constitui em si mesmo um principio interessante de manutengao da
ordem social -- mas este 6 outro principio e nio o segmental. Uma sociedade
segmental 6 definida pda aus6ncia, ou pda quase aus6ncia, de tats outros
lagos. Numa sociedade segmentar idealmente puja, des estariam
totalmente ausentes. Nas sociedades existentes conhecidas homo

segmentares, o cruzamento desses lagos 6 relativamente pouco importante e
as divis6es e subdivis6es claus na linica 'grvore ' s5.o muito importantes.

O universo social em tal sociedade segmental consiste em grupos sempre
definiveis da maneira logicamente maid dimples e maid clara, por g6nero e
esp6cie, atrav6s da especificagao do pr6ximo grupo de navel maid alto
(g6nero) e do principio que separa os sub-grupos-a-serem-definidos dos

outros dentro dele(esp6cie). Quando a segmentagao 6 genea16gica, um
ancestral oferece o g6nero e outdo, heqtientemente seu suposto filho, a
esp6cie. Tal mundi social 6, 6 clara, muito diferente de numerosos outros
universos, sociais ou n5.o, nos quads principios de sub-divisio cruzam-se uns
com os outros, desordenadamente, deixando 6'onteiras abertas ou
ambiguas, usando crit6rios em conflito, e assim por dianne.

Do ponto de vista de qualquer indivfduo, a conseqti6ncia 6 que ele se
encontra no centro de uma s6rie de circulos conc6ntricos 'encaixados', uma
s6rie de grupos cada vez maid amplos aos quads ele peltence e cujas
6'onteiras nunca podem cruzar-se umas com as outras.

O c(rculo Haig intimo vai consistir da unidade dom6stica independente; o
circulo seguinte, do grupo de unidades dom6sticas que compartilham um
ancestral comum, real ou suposto, e que define um cli 'pequeno '; o circulo
seguinte uma unidade clgnica major ou coda uma aldeia; e assam por dianne.

outros
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Um membro de uma sociedade segmentar pode talvez experimentar
conflitos de prioridades (deveria participar primeiro de uma vendeta entre
sub-grupos ou de uma guerra entre grupos?), mas 6 pouco provgvel que
expeiunente um conflito direto de lealdades, ja que os grupos sao, pelo
menos em principio, arranjados de tal maneira que nio ha sobreposig6es

A segmentagao 6 um Lipo de modelo abstrato no sua expressao mats
lfmpida

Ancestrais distantes s5.o coco conceitos abstratos, denotando mats

(pessoas h(8e vivas) e conotando ments; ancestrais pr6ximos sgo mats
concretos, 'denotando ' menos descendentes e 'conotando ' relag6es maid
intensas

Uma propriedade formal de '6rvores' no sentido matemftico 6 que ha
apenas uma via de um ponto a outro ponto. Os sistemas segmentares, homo
sgo expressos nos exemplos das genealoglas' de pessoas que razem paige
deles. sio de cato 'grvores' neste sentido especifico. Na 6rvore genea16gica,

uma via leva apenas de um homem a outro. Assim, ja que as obrigag6es e
lealdades sio definidas agnaticamente, ngo pode haven ambigtiidade na
relagao entre dais homens alocados a mesma 'grvore ', nem nas expectativas
e reivindicag6es morais geradas por esse relagao. A propriedade fonna] de
uma conexio xinica entre doin pontos quaisquer de uma 'grvore ' tem esse
importante correlato social- a relagao social entre doin indivjduos
quaisquer 6( mats uma vez, idealmente) nio ambigua e llnica.

Uma estrutura tipo frvore do lipo aqui descrito 6 essencial se a primeira
e crucial caractedstica -- into 6, confianga na oposigao para gerar coesao --

realmente pode definir a sociedade. A estrutura tipo frvore assegwa que,
em qualquer conflito que ouija, hf albans grupos que podem ser ativados e
que se 'equilibrarao ' uns aos outros. O equilibrio do coder nio precisa ser
planejado, grupos de pressao e contra-grupos de pressao nio precisam ser
inventados e recrutados: des este.o sempre presented, des existem
potencialmente todd o tempo, disponiveis 'em todos os tamanhos', e sua
rivalidade, mesmo que latente, assegura a ativagao dos grupos relevantes
quando um conflito surge de cato.

Os berberes usam a palavra grabe 'grvore ' para descrever genealogias.
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..:Ta] s6?e de grupos de todos os tamanhos sgo necessgrios para que o
pnncipio segmental ftincione. lsto 6 importance e talvez n8o imediatamente
1..uv o. \-' comuto pope apu'ever em qualquer lugar. Dots inngos podem
brigar peso uso de uma fenamenta, doin primes podem brigar por um
campo:..doin cigs numa aldeia podem brigar pele contro]e de um canal de
irrigagao, dual aldeias podem brigar por uma pastagem, dual tribes podem
entrar em conflito num mercado. Numa sociedade anfrquica, sem ]ideranga,
sempre que surge um conflito, deja entre dais individuos intimamente
relacionados ou muito distantes, bela entre grupos de pessoas, n5.o ad anta
chamar a policia, ou o govemo, para protege-1o e resolver a questao, pda
simpler Fazio de que nio hf polfcia nem govemo. Voc6 s6 pode aspirar a
que seu pr6pHo grupo se mobilize pda lealdade e coesio a parter da ameaga
do outro grupo, self porque os interesses dos outros membros do grupo estio
diretamente ameagados, ou porque des precisam de sua al uda em cason de
faminia, ou kinda porque des podem supor que uma agressg.o tolerada num

ease encorayara a sua repetigao. Mas antes que tal ameaga possa ativar o
seu ' grupo, 6 precise que baja, em algum sentido latente, tal grupo; devs

ver um conlunto de pessoas que possa se identificar coma peztencendo ao
grupo. J6 que, coco indicado, n6o se pode dizer com anteced6ncia em(dual
nigel de grandeza, ou em que dist6ncia nas relag6es, o confito vai surgir
uma sociedade segmental s6 pode ftincionar se os grupos sio de fate
disponfveis em todos os tamanhos.

O panto de que uma sociedade segmental fornece coesio envolvendo
grupos hostis 'de toda a linha ', grupos de todos os tamanhos, parece merecer

':,:s::WIRIH$ ?$1$$$11$
h6 nenhum grupo major ou menor) ngo ha ningu6m

+ .rr v++ vu v \l \+\# xxc].\J

a ser ativado na
OPosigao, ningu6m disponivel para acertar algo errado. Concretamente: na
base, se um de doin innios mata o outdo, queen acerta o errs? Do ponto de
vista de outro grupo de inns,os, ele -- ou mellor, o par &'atemal que agora
en6'aqueceu-se -- apenas cuspiu em seu pr6pHo

'lWV ut)v& €.K

rosto: ele nio causou
nenhum dino a des. De modo similar, no topo, uma vez que se atmya o
grupo mats amplo disponfvel que se posse conceber homo um grupo,
penetramos mats uma vez no Ambito da anarquia morale politico. Nesse
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nilvel tampouco ha alguma entidade que posse aphcar sang6es que
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intel'amente o que se deveria esperar da anglise abstrata. Ha registros de
cason de ftaticfdios dense tipo

Por outro lado, hg maneiras pdas quads a sociedade diverge do modelo
segmentar pure. No tops, ha o conceito de ser mugulmano que pode
ocasionalmente, homo ocorreu historicamente, unit, ou melhor, crier grupos
de qualquer tamanho, bem arima do tete porto pelo estoque existente de
nomes e grupos tribais encaixados. Engen&ar tats grupos nio 6 facile 6
claro que ajuda se a oposigao a tail grupos for de infi6is ou her6ticos. No
decorrer da hist6ria manoquina, os lideres que tiveram sucesso em obter tal
coesio supra-segmentar, eram reformadores religiosos(durante o periodo
medieval) ou pessoas que possuiam uma santidade islimica especial por
descenderem do profeta( nos s6culos subsequentes)

Ao nigel molecular, um prlncipio nio segmental tamb6m pode ser vista
operando no conceito de 6aticidio 'mau ', nos cason em que a morse de um
ixmio 6 vista coco injustificada e o grupo maior(aldeia, cla), pede
compensagao pelo mau 6'aticidio. O que faz com que ipso sda nio segmentar
6 que o grupo coma um todo se mobiliza contra uma parte de si para a
manutengao da ordem moral: no cano segmental, 6 sempre um grupo que se
mobiliza contra outdo, para se defender contra uma transgressao da order
moral que o atingiu.

E claro que o 6aticidio 'bom ', de um iimio considerado um patife, pode
ser considerado nio apenas como permissfvel, mas como louvgvele at6
obrigat6rio. Por exemplo, um iimio cujos maud atom nio apenas sio um
inc6modo direto a sua irmandade, mas tamb6m podem estimular uma
agressao externa contra des por outros grupos, que, neste contexto, s6
poderao, 6 claro, vingar-se nos itmios coho um todd, e nio no indidduo
culpado. Em tail circunstancias, matar um membro de seu proprio grupo de
parentesco pode ser a ilnica maneira(um pouco maid drfstica do que
rebaix6-1o no juramento coletivo) de manter a paz extema. Os castes nos
quais o 6aticidio nio 6 considerado uma ofensa se encaixam

admiravelmente no padrao segmental.

Mas um grupo pode ser ativado por um ofensor intend e nio apenas por
um grupo opositor de fora, e pode assumir posig6es corporadas, enquanto
grupo, contra uma parte de si mesmo. Este 6 um comportamento nio
segmental. lsto pode ocorrer nos cason de outras ofensas que nio o

125



Ernest Gettner

haticidio. Por exemplo, o adult6rio pode ser expiado atrav6s de uma doagao

para o grupo ao qual nertencem tanto o adlUtero quando o ofendido e ng.o
apenas para o sub-grupo ofendido. O adQltero paga oferecendo uma testa
para o grupo homo um todd. Aqui, um grupo este exigindo e 1.

obtendo

compensagao pda violagao de sua arden moral; ngo se trata de um sub-
grupo obtendo compensagao de outro porque so#eu um atentado. A defesa
da ordem moral, homo tal, oposta a defesa do grupo, 6 um comportamento
ng.o segmental

No topo, elsa sociedade tem esquemas para ativar grupos, quer exists ou
ng.o uma nogao pr6via de tal grupo(em termos de territ6rio ou de
parentesco). Um desses esquemas consiste na possibilidade de afliagao
que tamb6m opera nos nilveis inferiores, nos quaid grupos pr6'eldstentes
estio disponiveis -- essential para possibilitar realinhamentos, cuja ameaga,
por sua vez, 6 uma sangao necessfria de coesio dentro dos grupos (por
exemplo, quando ameagados pele ordglio do juramento coletivo). Mas maid
importante para nossos prop6sitos 6 a lideranga propiciada pelos

santos e o

sentimento comum de ades8o ao lslg. que se expressa no respeito ao
santo

coma descendente do Profeta e na sua arbitragem coma(supostamente)
Sluala, ou lei divine.( At6 anos recentes, o analfabetismo generalizado
coibia o perigo de comparar deus pronunciamentos com a evid6ncia
documental da lei divina, into 6, o Cargo.) Quando necessgrio e em
drcunstAncias favoriveis, a lideranga dos santos possibilita reunir grupos,
especialmente grupos de grande escala, que nio correspondem a nenhum
dos grupos latentes no sistema segmental, ou at6 grupos nos quaid essen se
confundam.

Os pr6prios santos se organizam de maneira segmental: mas do
mesmo

modo como deus servigos modificam e, de faso, facilitam a operagao puja do

principio de segmentaridade entre as tribos leigas, esse principio, .pasta a
Mcionar, tamb6m 6 modificado, de maneba muito diferente, a ser descrita,
entre os pr6prios santos.

(3) Descend6ncia unilinear. A conexio entre ela e a nogao de um
sistema

segmentar ngo 6 sempre inteiramente clara. Em Tribes without rulers'

Londres, Routledge e Kegan Paul, 1958, P.7
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um relate gerale comparativo dense lipo de sociedade. John Middleton e
David Tail escrevem

as caracteristicas flindamentais(da segmentaridade) sio o faso de as
s6nes segmentares serem encaixadas e o atributo de estarem num continuo

estado de segmentagao e oposigao complementar. A s6rie pode ser composta
de linhagens.. ou de gzupos territoriais

lsso sugere(de maneira correta) que a segmentagao nio pode ser
definida em termos de parentesco unilinear, ja que a segmentagao pode
ocorrer simplesmente em termos territoriais. N5.o obstante. duvido se
amboy segmentagao e parentesco unilinear podem $er inteiramente
separados. A caractedstica crucial, definidora das sociedades segmentares
nio 6 a mere presenga de segmentagao mas tamb6m a aus6ncia(ou quake)
de judo o mats. Segue-se dd que ou o parentesco nio teri importancia, no
sentido de nio produzir grupos socialmente significativos, ou, se presente e
deh)indo grupos sociais, ipso deve ser feith em linhas paralelas aos
principios gerais de segmentagao da sociedade. E ipso s6 pode ser feito se o
padrao for do lipo grvore, em outras palavras, se far unilinear. Segue-se
que, embora uma sociedade segmentar nio necessite de modo nenhum ser

organizada em linhagens, ela deve ser, pele ments, unilinear. Qualquer
sistema de parentesco maid complicado ida gerar lagos conflitantes.

(4) Monadismo: uso este tenno para uma caracteristica quito
interessante das sociedades segmentares, into 6, que os grupos de todos os
tamanhos se parecem, ou a refletem, a. estrutura de coda um dos outros. O
menor grupo 6 uma tribo em embriao, a tribo 6 a expressao ample do menor
grupo.'

9 0 professor E.E. Evans-Pritchard, diz em Afl'lean Political Systems(organizado
por M.cortes e Evans-Pritchard), a p.283: ' ''''""
Uma segao tribal tem a maior parte dos atributos de uma tribe: nome, senso de

patriotismo, uma linhagem dominante, uma definigao territorial, recursos econ6mi
cos e assam por diante. Cada uma 6 uma tribo em ininiatura e das se distinguem
das tribos apenas no tamanho, em graus de integragao e peso tata de que sejuntam
para a guerra e reconhecem um principio comum de justiga:
Entre os berberes o reconhecimento de princfpios comuns de justiga nio tem qual
quer tete social marcante. Nio flea muito claro neste trecho at6 quad lange, abaixo

127



Ernest Geltner

realidade

#

128



Saints ofthe Arias

Densidade da segmentagao

Um aspects interessante do ponto de vista comparative 6 o seguinte: o
que determina o n6mero de degraus, o nxlmero de unidades encaixadas num

sistema segmental? Ou, em outras palavras, dada uma genealogia
occamista, na qual os ancestrais ng.o s6o multiplicados a16m do necessgrio. o

que determina o nilmero de ancestrais necess6rios? Hg v6rias
possibilidades

(a) Que o nimero de degraus no sistema dependa do nximero de lagos de
interesse comum, coda degrau correspondendo a um interesse

compartilhado. O grupo da base 6 um conjunto de pessoas passiveis de
herdar umas das outras e tem prioridade sobre as filhas uns dos outros, por
exemplo; o grupo seguinte pode ser um que compartilhe um trecho month)uo
de terra irrigada e portanto compartilhe um interesse conjunto na sua
defesa e na defesa de sells direitos sobre a fgua; o grupo segulnte pode ser
um que corresponds ao uso conjunto de uma extensa pastagem, e assim por

(b) Interesses compartilhados, gerando um grupo, podem tamb6m gerar
segmentagao para baixo: se, por exemplo, um grupo X 6 gerado por
interesses compartillmdos numa pastagein, entio a auto-gestao de X, ja que
se trata de uma sociedade segmentar, tamb6m requer que baja sub-grupos
de X , que devem equilibrar-se uns aos outros na gestao intema de X. nio
importando se eases sub-grupos correspondem tamb6m a album interesse
natural compartilhado na ecologia local

(c) Os degraus ou encaixes sio possivelmente determinados
simplesmente pda necessidade de uma certa densidade: uma escada n6o 6
uma escada a menos que os degraus estqjam razoavelmente pr6ximos uns
dos outros. lsso poderia ser simplesmente uma questao de definigao: uma
sociedade 'segments'(em outros aspectos) com apenas poucos degraus
encaixados, poderia deixar de ser classificada coma tal

Mas talvez haha maid do que ipso: 6 di6cil perceber homo uma sociedade
com bem poucos degraus digamos uma grande tribe com apenas um
degrau entre ela e a familia extellsa - poderia possivelmente 6incionar
homo uma sociedade segmentar, into 6, master uma certa order atrav6s do

equilibrio de grupos. llaveria apenas um grande niimero de sub-grupos

e
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membro aestanianeira. talvez de6nidora da sociedade segmental,.que ela
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O jogo 6 diferente do jogo intemacional de dada um por si na medida em
que existem 'aliados naturais' e que as regras sio tendenciosas em favor de
se honrar essay aliangas naturais. Ao mesmo tempo, o jogo tamb6m sup6e
que das nem sempre servo honradas, que a opgao de realinhamento existe e
que is vezes 6 vantajoso escolh6-la.

A necessidade de 'densidade ' dos segmentos encaixados deriva da
necessidade de aliangas pr6-estabelecidas. Suponhamos que o encaixe nio
deja denso, de modo que baixemos imediatamente de um grupo grande para,
digamos, trinta e dots sub-grupos. Se surge um conflito no interior do grupo
maid amplo, e n5.o hf aliangas pr6-estabelecidas, expressas em termos de
direitos conjuntos particulares e em teimos de mitologias de parentesco, a
possibilidade de manobra na busca de aliangas 6 tio grande que toga a
situagao excessivamente inst6vel. Portanto, se 6 para se chegar a
estabilidade-sem-governs -- que repute homo a cu'acteHstica central das
sociedades segmentares -- 6 essencial que haha album degrau, ou degraus,
entre um e trinta e dots.

E claro que existem tribes, definidas como segmentares de outras
maneiras, nas quads tal saito entre um e trinta e doin ocorre.:: Mas entio
das possuem, e devem possuir, uma lideranga permanente razoavelmente
forte e um sub-grupo politicamente especializado e elevado, e neste sentido
nio sio mats puramente segmentares, porque a relagao dente sub-grupo
com os restantes nio pode ser explicado simplesmente em termos de
equilibrio. Os berberes do Atlas Central sio mats puramente segmentares
neste sentido e conseguem evitar o uso de manipuladores do poder
especializados e peimanentes no interior das tribos, atrav6s dos modos que
vamos descrever

Portanto, o encaixe 6 denso. Nio ha grander santos entre os degraus
nests escada

(d) A extensio e densidade precisas da segmentagao podem em parte
derivar de maneira genuina de fatores hist6ricos. Entre os berberes, por
exemplo, h6. fen6menos que sugerem fortemente que ipso 6 assam: como a
sobreviv6ncia de pequenos grupos, ou mesmo apenas famiHias que,

Tenho em mente doin exemplos, um do Iri e outro da Arabia.
Dr.Frederik Barth e ao senior A] Faour da tribe Fadl elsa informagao

e devs ao
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estruturalmente ', em teimos da genealogxa, tem a posigao de cigs e,
idealmente, deveriam equilibrar um cli mats povoado, ja que seu ancestral
era ilmio do ancestral dense cli maid povoado, de tal modo que os dais
grupos estio coordenados na genealogia. Mas, na realidade, a desigualdade
demografica forma o grupo pequeno a agir como sub-parte do grupo

maier

com o(]lual, genealogicamente, ele poderia estar em p6 de igualdade. A
demogra:6a e a genealogla podem divergir, e geralmente a pamelra
prevalecer6.: e a genealogia nio 6 sempre 'manipulada ' de modo a tomar a
situagao clara e sim6trica. De cato, sempre ha uma boa raze.o para mantel
posig6es em sistemas genea16gicos que de into entraram em colapso;

this

posig6es mantidas implicam em que se pods reclamar algo que pode ser
pohticamente invigvel ou impossjvel na pr6tica no momento, ou at6 num
futuro pr6ximo, mas que pode ser oportuno reativar album dia. Talvez os
bereberes nio sejam os linicos a se apegar a tradig6es maid ou menos
adormecidas, prontas para serem reativadas quando chegar o momento
(semelhante ao suposto costume de alguma families de Fez que mantinham
as chavez de suns casas em Granada, prontos para o dia em que a expulsao
dos mouros fosse revertida.) Um degrau na escada segmental, um grupo
encaixado pode continuar a ser mantido, nio em raze.o de um interesse
compartijhado atualmente, mas em razio de um passado, acoplado a.
possibilidade de que album dia ele possa tamar-se de novo efetivo

Ordem e desordem auto-reguladas

Existem algumas quest6es cruciais sobre as sociedades segmentares em
gerd. Uma 6, quad eficiente, de cato, 6 o mecanismo de equiHbrio? Um c6tico
pode bem objetar que a id6ia de um belo equilfbrio natural parece muito
bom para ser verdadeiro: o que o impede de desandar? A resposta 6 que, de
fate. ele desanda com Reqti6ncia. O mecanismo segmentar tem alguma
eficicia mas, em parte, o seu 'ftmcionamento ', 6 uma ilusio de utica: quando
ele falha, quando ele desanda, os arranjos subsequentes mats uma vez
exemplificam os mesmos padr6es anteriores a queda: que outros padr6es
estate disponiveis? Os seng integrantes talvez n&o tenham os conceitos ou
costumes necess6rios para algo maid elaborado(ao passe que os da
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velmente descritas como segmentares nem sempre s8o igualitfrias e nio

6 a oposigao entre deus segmentos.
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outras tribos e iniinigos potenciais), como virtualmente ocorre sempre: se
dada cli estiver representado em cada &'onteira, ipso amplia as sang6es a
favor da coesio da tribo coma um todo. Se scone um conflito nurna &'onteira
distante de um integrante da tribo ou de um grupo pequeno, um conflito que
nio se constitui numa ameaga imediata para o individuo ou grupo em
questao, entg.o nio apenas a obrigagao abstrata e maid gerd da lealdade
tribal mas tamb6m a obrigagao mats concrete e maid imediata da lealdade
clgnica os raff entrar em agro. E no que se ap6ia at6 elsa lealdade clgnica
mais concreta? Nao, certamente, nos sentimentos. O chamado do langue 6
apoiado, em termos gerais, nos direitos a pastagem, nas expectativas de
heranga e no direito a noivas

O direito a pastagens 6 provavelmente o mats importance desses fatores
ou pelos menos se constitui numa consideragao

VH)

que, nas condig6es
eco16gicas existentes no Atlas, mesmo em principio(e diferentemente da
heranga e do direito preferenciali noivas, os outros fatores) ngo este sujeito
a erosfo do tempo e a passagem das gerag6es. Ele se angora na
diferenciagao eco16gica. No cano das dubs tribos mencionadas, a terra tribal
se extende sabre areas boas para pastagem em estag6es bem diferentes ou

sob condig6es diferentes. A terra de Ait Atta chama especialmente a atengao
nesse respeito, extendendo-se desde a beira seca do Sahara at6 os planaltos
gramados, regulannente cobertos de neve, no alto do lado nolte do Atlas
Qmido. Um integrante da tHbo babe que poderi precisar das pastagens
distantes nas quads tem uma parte e que est6o sob a guarda de membios de
seu cli quando, no devido tempo, chia a neve ou venha a seca, conforme o
faso, e sua p.astagem mats pr6xima se torre instil. Tats condig6es podem
toni-lo particularmente sensfvel ao chamado do langue, quando ele 6ca
sabendo que os membros de seu cli geograficamente distante estio sends

ameagados(apesar de que, langue ou nio sangue, ele visivelmente desqja
mandir deus primos ao diabo quando des, por sua vez, vem compartilhar as
pastagens dele, quando deus rebanhos entram nos deus campos e,
especialmente, quando, sob as condig6es political modemas, ele nio mats
precise de sua ajuda para montar guarda na sua 6'onteira). Ait Atta 6 uma
tribo que ocupa um tenit6rio particularmente extenso e diferenciado e suas
lendas sg.o testemunha do perigo que represents a quebra da coesio entre
grupos territorialmente distantes, a menos que cada cli(em termos dos
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cont guidade para estabelecer a coesg.o que Ices sega possivel

Fissio e fuse,o
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mas nenhuma para a fumio. ]i clara que into nio aria nenhuma dificuldade
para a segrtientagao homo condigao. A condigao 6 atempora]. Quando se
precisa simbolizar a uniio do grupo, recorre-se aos avis compartilhados e
distances e quando se quiver enfatizar a des-unigo interna, osha-se para a
pluralidade de irmios e netos nas gerag6es subsequentes.''N8o 6 o tempo
que 6 uma imagem din6mica da etemidade: 6 a genealogia atempoml que 6
uma lmagem est6tica do movimento social. Mas parece que nio existed
nog6es que poderiam caracteHzar a fumio cano um processo datada.definido

No entanto, a fumio claramente ocorre. Supondo-se grosso modo uma
estabilidade da populagao e uma densidade de segmentagao sem alterag6es,
em qualquer navel de tamanho, o nllmero de fiss6es, menos

'Tvvv9
o ndmero de

extin96es de linhas, deveria igualar o nUmero de fus6es. Nio temps maneira
de estabelecer a verdade da suposigao sobre a estabilidade da populagao ou
a densidade da segmentaridade, mas argo grosseiramente parecido com ipso
deve ter ocorHdo peso memos durante alguns peHodos na 6poca tradicional
A16m disco, h6 abundante evid6ncia direta da ocorr6nda de fus6es. Supor
que das nio ocorram nos levaria a postular um indice de crescimento
absurdo e surpreendente da populagao nos s6culos recentes, como este
imply.cite nas genealogias tribais(se fossem tomadas como evid6ncia) Como
conceituar a fumio?

Podemos estabelecer um princlpio gerala respeito da sociedade berbere

quando se encontra uma relagao, ela este. ftlndada numa crenga no
parentesco ou nunn prestagao, ou em abbas. Ou um lags de parentesco ou
um 'sacrificio para ' uma pessoa ou um grupo ratificam a obrigagao. Uma
pessoa ou um grupo que desQjem ser re-avocados na swore dos
alinhamentos, fargo o sacri6cio de um animal pma o novo grupo desQjado,
colocando-o dessa forma na obrigagao de receber o sacrificio. Afirma-se que
tal ato coloca o que recebe sob uma obrigagao e que o grupo que recebe nio
pode recusal o pedido. Nunez tive noticia de tal pedido ser recusado. embora

sqja verdade que algumas pessoas briguentas e rixentas, que
heqtientemente se realocam dessa forma nos grupos de cojuradores e

reconhecidas coma inconvenientes. E preciso acrescentar que a realocagao
pode, mas nio precise, envolver mudanga fisica: um indidduo pode
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quake inexist6ncia de concentragao de poder, de um estado centralizado. Em
muitos sentidos o principio segmentar opera entre des com notfvel pureza:
os berberes ng.o este.o estratificados em aHstocratas e povo, os dis nio
possuem famiHias de sheikh pexmanentemente dominantes, o padrao de
casamento preferido(patrilateral paralelo) reforga a estrutura patrilinear e
nio crib nenhum lego cruzado, a natureza eletiva e rotativa da lideranga
impede sua cristalizagao puma estratificagao de riqueza ou de poder, as
genealogias tendem a ser occamistas, served apenas a estrutura segmentar
e a nada maid, os degraus de segmentagg.o sio suficientemente denson para
evitar a necessidade de outros principios. Dente ponto de vista, meu
argumento centra16 que a relativa pureza segmentar das tribos leigas 6
possivel gragas aos santos: essen estrangeiros 'artificiais', nio igualitgrios,
estratificados, pacificos, exercem fung6es que permitem que os integrantes
da tribos, igualitg.rios, viciados no conflito, fagam funcionar seu
notavelmente puro sistema segmentar. Aqua, a separagao de poderes nio 6
simplesmente um xeque na tirania, conforme ensinado da teoria politica
classica, mas tamb6m um xeque na desigualdade. E coma se o potential de
desigualdade da sociedade fosse coado pelts santos. Aqui, pelo menos,
igualdade e liberdade andam juntas .

No que diz respeito aos estudos anteriores sobre a A=ftica da Norte, esse
argumento pode ser visio de um outdo angulo. Nos tempos modemos, a
anglise realmente not6vel da politico berbere este, como ja disse, nas
pesquisas de Robert blontagne.:' Se seu trabalho, rico em id6ias e
documentagaa, pudesse ser brevemente resumido, serra aldo assim
Piimeiro, ainstituigao principal de manutengao da ordem entre os
an&'quicos berberes 6 um lipo especial de sociedade, internamente
bifurcada -- o le#. Em segundo lugar, a sociedade berbere tende a oscilar
entre dual formal sociais -- a repablica tribal igualitaria, governada por
assemb16ias (ou hierarquias de assemb16ias), utilizando o sistema leH. e
tiranias pessoais ef6meras, exemplificadas em nossa 6poca pelos grander
cards do sul. A instabilidade inerente da rep6blica e das leas leva, de
tempos em tempos, a cristalizagao do poder pessoal: o que, no entanto, nio
produz nada parecido a um sistema 'feudal'(nao obstante a sugestiva

Les Berbbres et le Makhzen au sud du Maroc. La vie sociale et la vie poli
tiquedes Berbdres, 1931
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apm6ncia dos castelos dos grander chefes de ladr6es) mas, ao contr6rio e no
devido tempo, tamb6m desmorona e retoma a condigao anterior. Montague
realizou assim uma not6vel anflise estrutural, n5,o de um sistema est6vel,
mas de um sistema pezmanentemente oscilante, que lembra em suas
caracteHsticas gerais a teoria que Edmund Leach construiria maid tarde
sabre os sistemas politicos da BirmAnia.

Robert Montagne tinha plena consci6ncia de uma certa excegao

significativa em sua teoria da oscilagao politica: os 'estados marabouticos
as hagiarquias, coma as de Ihansalen. Suas observa96es, fbitas de
passagem, sobre essen quake-estados sio perspicazes e acuradas. Suas
observag6es sabre a Zawiya Ahansal sio ainda mats notgveis pelo rata de
que a terra Ahansal ainda nio tinha fido conquistada ao tempo em que ele
fez sua pesquisa, e nenhum europeu tinha visitado a Zawiya Ahansal. A
presente pesquisa de cerro modo apenas preenche os detalhes a respeito
dessa excegao, cujas caracteristicas gerais ele entendeu intel'amente. O
estado maraboutico 6 uma excegao, acima de judo, por sua estabilidade: nio
hf oscilag6es e o sistema politico gerd das tribes do Alto Atlas central
fizeram com que fosse poss(vel que das escapassem a tiranias pessoais
temporgrias. E curioso que elsa hagiarquia inverts a famosa definigao de
Max Weber: aqui temos um estado, se o classificfssemos assam, no qual
sio deus s6ditos que tem o monop61io da ldo16ncia legitima e os
lideres estavam, por oflcio, exclu:idos do uso da forma.

Nio tenho nenhuma observagao especifica sabre a teoria da oscilagao de

Montagne. Acredito que esteja certa; mas a pesquisa de uma excegao
reconhecida ngo qualifica algu6m a discuti-la. Suas observag6es a respeito
dessa excegao, que 6 o objeto delta pesquisa, me parecem admirgveis. Mas
tenho algumas reservas a respeito de sua peoria das leas. Essay d6vidas sio
empirical e te6ricas. As primeiras sio menos interessantes, mas ainda
assam merecem mengao

Montagne explicava as leas coco sistemas de alianga que eram
territorialmente descontinuos, a. maneira de um tabuleiro de xadrez, e elam
o que eu chamaria de 'transitivos': se um grupo tribaIA pertencesse a
mesma le6 de B e B de C, entio A e C pertenceriam a mesma le#.

8

Political systems of highland Burma, Londres, 1954, 1964
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modelo do s stena ]e#'9 que a tribo estudada, a dos Seksawa ngo cabia no

.. SQja qual for o faso em outras panes, nenhum sistema leff no sentido de
Montagne existia no Alto Atlas central. Os integrantes das tribes de into
conhecem e usam a palavra: mas ela significa simplesnlente 'alianga

(Por uma distoqao caracteHstica, a mesma ruiz tamb6m significa o

divisao, uma separagao.) Mas as aliangas ngo sio transitivas, nem
permanentes, e certamente n5.o se organizam num padrao de tabuleim de
xadrez. Se tal sistema udstisse, ele complementaria e cruzaria a estrutura

preeminencia. As vezes, de cato, os grupos tribais, Brandes ou pequenos, se
divided em dais segmentos; mas 6 igualmente caracteristico que se dividam
de maneira diferente, digamos, em tr6s ou cinco sub-clg.s.:'

. lsso basta quanto ao desacordo empfrico; o te6rico 6 dais importante
Suponhamos que o sistema le6' exista e tenha uma importancia crucial na
manutengao da order, atrav6s do equilibrio de poder entre dais ilfuf
(p ma] de leff). A$ dual metades s6 podem banter a ordem em relagao a
conOitos ao navel da segmentagao no quala alianga desconthiua fido
tabuleiro, se encontra. Suponhamos que as unidades coinponentes da le8'
sqjam aldeias: entao, de fate, a leff pode mantel a paz quando ouija um
conflito entre aldeias, ja que dada uma das dual aldeias pode invocar sua

'' J=Berque, Structures sociales du haut-Atlas, PUF, Paris, 1955
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ordem.

conjunto, das cumprem bem esse papel
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Portanto, os santos sio interessantes por vgrias raz6es. Uma degas 6 que
des sio a shave da manutengao de um sistema segmentar
surpreendentemente pure, sim6trico e igualitgrio. Outra, 6 que des sio a
chive de uma certa estabilidade politica dentro da anarquia, da aus6ncia da
queda peri6dica sob a tirania que Montagne observou em outras regimes.

Ainda outta 6 que des mostram coco tribos montanhesas podem aderir a
religiao escrita sem saber ler e tamb6m podem optar contra o estado
centralizado legitimado por tal religiao, sem se tomarem hereges.

O problema recolocado

O problems foi colorado inicialmente homo a questao da exist6ncia e da
natureza de uma hagiarquia, ou govemo hereditgrio atrav6s de santos.
Ha:via no Alto Atlas central algo que poderia ser descrito homo um estado.
apoiado no prestigio religioso de linhagens qantas que possuiam baraka?

A fomiulagao 6 inteiramente legitima. Um visitante do Alto Atlas central
teria certeza -- e no passado poderia ter observado -- que os igurramen,
possuidores de baraka, sio vistas homo merecedores de rever6ncia e. assim
de obedi6ncia; teria notado que baraka 6 altamente concentrada. mais do
que pode ser legitimada atrav6s da explicagao em teimos de descend6ncia e
de maneira a facihtar a efetiva concentragg.o de influ6ncia; os igurramen Ihe
teriam assegurado que sg.o des que indicam os chefes seculares anualmente
(embora ele talvez notasse que se tratava de um exagero que levi a.
distorg6es), que des sio a corte supreme da regiao e que des 6 que
disseminam a Shu'a legitima, as leis do Corao(embora, mats uma vez. o
visitante pudesse duvidar da exatidio dessa alegagao). Mas ele tamb6m
ficaria intrigado com algumas caracteristicas dense 'estado '. dais como a

feta de &'onteiras n:itidas, o cato de que ele tem maid do que uma capital e
centro de poder, que deus cidadios podem ter lealdades m61tiplas no
interior e exterior de suas 6onteiras, is vezes dependendo da estagao, e
assim por dianne

Mas o visitante pode chegar a regiao sem ter em mente as categorias da
teoria politico e estar simplesmente interessado no parentesco e na
organizag6po segmentar. Ele ficaria entio surpreendido por um conjunto
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diferente de fen6menos, especialmente peta fate de que existem dais tipos de

organizagao e ambas sio patrilineares e segmentares. Ele encontrana
aldeias e linhagens sagradas e leigas e uma tend6ncia is correlag6es
seauintes: . ..

bOs grupos leigos tendem a ser sim6tricos e igualitfrios; os grupos tnb:s
maiores tendem a ocupar um territ6rio continuo, reverenciam capelas de
santos que nio sio seus ancestrais, suas pr6prias genealogias sio
occamistas e sua segmentagao 6 su6.cientemente dense para satisfazer os

requisitos discutidos acima, mas nio maid do que ipso; ha uma tend6ncia
razoavelmente forte a. endogamia, mas os integrantes das tribos ng.o
reclamam direibos assim6tricos(por exemplo, importar mas nio exportar
noivas). . ..

Os grupos santos, por seu lada, exibem uma organizagg.o ngo igualitgria,
com uma concentragao de riqueza e prest(gio(particulaimente dense)

inegular e is vezes quito grande, um sistema de parentesco assim6tnco no

li:#ikll\lfk ;n==::=m's;l
de coluna vertebral genealoglcamente rica com ramos maid pobres e maid
curtos saindo deli. homo suas genealogias sio maid ricks, o encaixe is vezes
6 maid denso e vai a16m do requerido pele equil(brio intend dos segmentos;
des se distribuem de maneira altamente descontinua no espago geogrfnco e
raramente existem aldeias vizinhas dos mesmos grupos gerais de
parentesco. Elem reclamam direitos nio reciprocos de

casamento com as
. . J--.. unuxnn 4 n

61has de membros de outras tribos, suas aldeias tem como centro santugrios

de deus pr6prios ancestrais e assam por dianne. . .
Os pioblemas, o que diz respeito a esse marcante diferenga dentro de um

mesmo territ6rio e o que se revere a. natureza de um estado santo, se
reduzem, de cato, a um l3nico problema. E tem a mesma solugg.o."

Traduzido por Mariza Corr6a para uso did6tico. Favor nio sitar.
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A CASA Kahn.A REVISITADA: UM EXERCICIO DE
ANTROPOLOGIA LING©ISTICA:

Marcia Sil,uct

Segundo Levi-Strauss, em um artigo publicado pda primeira vez
em 1945, a fonologia "...ndo rode dewar de riese/npenhar peranfe as
cHncias socials, o mesmo capel renaoador que CL f£siccl nuclear, por
exe/npZo, riese/npenhou no c07dunto das c£8ncfas exafas. (Levi-Strauss
[1945] 1975:47)". Quake cinqiienta ands depots, poucos antrop61ogos
duvidariam da impoitancia (e do rendimento) da anglise estrutural em
vfrios dome.dos da discipline

Este exercfcio pretende insistir na velha intuigao mausseana, a de que
a "...sociotogia, estariar, carta,ments, muUo mats auangada se tiuesse
procedido, em todd,s a,s situaQ6es, d man,eirct dos !in,ga.istas... " {lM.buss
[192411974). Trata-se aqui, portanto, de mats uma tentative neste
sentido. Por6m, ao contrfrio do que fez Levi-Strauss, nio pretendo
empregar o modelo fono16gico, mas rudimentos de um modelo sintgtico
sobre uma base de dados etnogr6.lick caracterizada por apresentar uma
s6rie de rela96es s(5cio-16gicas que parecem ser do mesmo tips que
algumas relag6es gramaticais

Sou grata a Luiz Fernando Dias Duarte pelts comentfrios a primeira versio
dente exercicio, apresentado em 1984, quando fui seu aluno no Museu Nacional.
Quero agradecer tamb6m a Suely Kofes pda atengao dedicada a este texts. Agra-
dego finalmente a Mariza Corr6a por ter incentivado a publicagao do que deno-
minou com bom humor uma "brincadeira t6cnica" de meus tempos de estudante
justamente em um n6mero de nossos cadernos dedicado aos alunos de mestrado
da turma de '94', com quem tamb6m tive a alegria de trabalhar.
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Introdugao

Em seu .Esqufsse d'zane fh,done de Za .praffqzze publicado em 1972,
Pierre Bourdieu apresenta uma reflexio rica e instigante sobre a
organizagao do espago social (flsico e simb61ico) entre os Kabila do
Sahara argelino, em um artigo intitulado "La maison ou le monde
renvers6". grata-se de uma anflise etnogr6.rica onde o autor chaka a
atengg.o para as maltiplas relag6es que se estabelecem entre categorias
do pensamento kabila relatives a espagos sociais homo a casa, a aldeia e
o cosmos

O presente exerci.cio tem por objetivo retomar os dados analisados por
Bourdieu e argumentar em favor de uma nova descrigao formal para o
sistema de representag6es coletivas do espago kabila
Fundamentalmente, minha proposta descritiva difere da de Bourdieu,
uma vez que incorpora um modelo lingtiistico(sintftico) que, acredito,
permite ngo apenas dar conte dos dados fornecidos pelo tutor, mas ainda
fomecer pastas para a construgao de hip6teses sobre a "inversio do
mundi" e sabre a dominfncia do principio masculino sabre o principio
feminino naquela estrutura social.

1. A casa IKabila

Pretends aqui apresentar rapidamente os dados e as reflex6es de
Bourdieu, sobre os quaid repousa o seu modelo analitico. Em seguida,
procuro resumir os pontos a parter dos quaid o tutor constr6ia sua
argumentagao. Vamos a des

Em uma anflise estrutural, os objetos, os ceres e as agnes sg.o panes
de um sistema de representag6es que 6 invariavelmente apreendido a
partir de uma anflise que seleciona os dados que comp6em o seu pr6prio
objeto, atribuindo a des uma significagao. A selegao dos dados e a
atribuigg.o de uma significagao para des nio constituem momentos
distintos e isolados na ang.life, uma vez que um cato qualquer s6 se torna
um "dado" etnografico a partir de uma decisio pr6via de seu valor
simb61ico. Por outro ladd, os valores simb61icos sao, des pr6prios, frutos
da observagao (intuitiva) dos datos:
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I'aaas as descri$6es da casa berbers, mesmo as mats precisas e
as mats m,et6dica,s (...) apresentam, n,a, such min.d,cia. extrem,a.
Zacunas sfsfemdffcas, em .parffczzZar ' no que concerns a sua
locatizaga,o e d 07'ientctQdo das coiscts e das atiuidades, torque etcts
ndo apreendem jamcLis os objetos e as aQ6es com,o pct7'tes de um
sistema simb6tl,co. S6 G postutado de que carla um dos fe76menos
abseruados porta sua n,ecessidade e seu sentido de relagdo com. todos
)s outros podict coruduzir CL uma obseruaqdo e a uma interrogaQao
:apazes de suspeitar, peta intertsdo sistemdticcc dates, os fates que
zscapanvlP d obseruagao desct7mcLda,

(Bourdieu 1972:64-5)

A "construgao" da casa kabila 6, portanto, parte insepargvel da an6.life

1.1. 0 interior da casa

A casa kabila se divide internamente numb parte maid alta,
reservada aos humanos, e uma parte maid baixa onde sio guardados
animals, graos e vegetais cms. As paredes exteinas da casa sio rebocadas
pelos homens com espatula, enquanto as interiores s5.o branqueadas pdas
mulheres, que utilizam, para a tarefa, apenas as maas. Na parte Haig alta
da casa, em frente a parede interna traseira, este. depositado um tear. A
parte mats baixa se caracteriza por ser obscura e noturna -- lugar dos
objetos 6midos e dos sexes naturais assim coco das atividades naturais: o
sono, o sexo e a monte. A parte maid alta 6 luminosa e noble, lugar do togo
e dos objetos feitos pe]o togo, do tear, e dos humanos. A]6m disco, a parte
mats alta destina-se a execugao de atividades culturais por exce16ncia como
a cocgao dos alimentos, a tecelagem e a recepgao dos visitantes. Conv6m
assinalar kinda que a parte mats baixa da casa tamb6m se bifurca em doin
pianos distintos: um jirau (portanto, uma parte maid alta), onde dormem os
humanos, e um estfbulo para os animais e os graos.

O tear constitui um simbolo de protegao masculina. O convidado
(visitante) deve sentar-se em frente ao tear e a noiva 6 exposta de frente
para a luz que entra pda porta dianteira, tendo o tear como pano de
funds. A mulder, na perspectiva masculina, tem sua vida regulada a
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pai'tir de sua "posigao" em relagao ao tear. Antes do casamento, protege-
se na sua sombra (o que faz literalmente durante um ritual); na
cerim6nia de casamento, posts-se entre o tear e a porta; e, depois de
canada, trabalha com ele. A16m disco, os kabila confirm is mulheres o
encargo da maioria dos objetos e ceres da parte baixa da casa. O esquema
e a planta abaixo resumem o sistema de oposig6es em Jogo

parte mats baixa
sombria

parte mais alta
luminosa

lugar dos objetos dmidos,
verdes e cms

lugar dos objetos sects,
do fogo e dos artefatos
espago dos humanos

espago dos animals

local das atividades naturais
(sexy, sano e morte)

local de atividades culturais
(cozinha, tecelagem e das visitas)

PLANTA DA CASA

muro de
local de
dos alimentos

parte mais
alta

dianteira
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1.2. A casa vista de fora

O jogs de oposig6es entre a parte dais baixa e maid alta da casa se
reproduz na relag5.o entre a casa e a praia ("assemb16ia dos homens"). A
parte maid baixa da habitagao 6 o lugar da intimidade, assim homo a
casa, homo um dodo, o 6 na perspectiva da aldeia.

Os homens sio compelidos a gait de casa logo que amanhece o dia,
para onde s6 voltam ao anoitecer. Durante esse periodo, a parte inferior
da casa 6 normalmente ocupada por animais e a parte superior, por
mulheres. A parte maid baixa 6 vazia de humanos durante o dia e,
durante a noite, os acolhe sobre o jirau. Observa-se ainda uma
identificagao entre os componentes da estrutura da casa e os pap6is
sexuais: a viga central (horizontal) 6 associada ao paper masculino, a
pilastra de sustentagao (vertical), ao feminino. A16m disco, conv6m
sublinhar que a casa 6 construida na ocasiio do nascimento de uma
crianga, simbolizando o nascimento de uma nova familia, a uniio do
masculino ao feminine, assam homo o ponto de contato entre a viga e
pilastra simboliza o pr6prio casamento. Resumindo, a casa kabila 6
organizada com base em um sistema simb61ico que articula oposig6es
cano unzfdade vs. Hogg; cru vs. cozfdo; bafxo vs. aZfo,' sombre vs. Zuz;
nolte vs. di&; feminino "rs. mcscuLino; fecundduet v%. fecundador;

nafzzreza vs. czzZfura. A16m disco, a casa se op6e ao centro (a "assemb16ia
dos homens"), atrav6s de dicotomias como .pzZbZfco vs. .prfuczdo; zzniuerso
Heminfno vs. uniuerso /nascz&Zfno, etc. Em resume, disting6es do mesmo
tipo sio instauradas no plano da resid6ncia e no plano aldego.

A casa 6 reservada is atividades bio16gicas como comer, dormir,
procriar, etc.. O trabalho feminino ng.o se mostra do lado de fora da casa,
enquanto o inverse se d6 em relagao ao trabalho masculino nos campos
cultivados e no pastoreio. A16m disco, homo foi mencionado arima, a casa
6 externamente rebocada pelos homens com espatulas e internamente
branqueada pdas mulheres com as maos, o que a coloca na fronteira
entre doin mundos fundados na distingao sexual.

Finalmente, para Bourdieu, o conjunto das casas somado ao patio e aos
campos cultivados se op6e aos terrenos vazios, que sio representados de
modo analogo a. parte mats baixa das casas. Segundo os kabila, os tenenos
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vazios assim homo as mulheres sio elementos fecundgveis; ja a sociedade
kabila homo um todd assim como os homens kabila sgo os elementos
fecundadores. Assim, casa, tami.lia, fecundidade e sociedade, sio instgncias

que remetem a conlungao dos principios masculino e do feminino.

1.3. A casa kabila e a inversio do mundo

Um cato etnografico extremamente curioso ocorre neste sistema de
representagao do espago social. As casas sio idealmente construidas com
a porta principal voltada para o leste, o que, de pesto, parece ser uma
tend6ncia regional. Assim, esquematicamente:

porta principal
local por onde
entra a luz

E

A luz do sol, que penetra pda porta principal, se replete nas paredes
opostas i.s paredes external sul e leste. Conseqtientemente, as paredes
intemas iluminadas sio as indicadas no desenho acima homo (a) e (b)
Inversamente, as pareces internal (c) e (d) nio recebem luz. Os kabila,
no interior da casa, denominam de leste a diregao da parede (a), de oeste
a diregao da parede (c), de sul a diregao da parede (b) e de norte a diregao
da parede (d). Assim, na perspective de seu interior, o "sul" da casa 6 o
:norte" geografico, e assim por diante.
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Numa c6psula, tudo se passe homo se o mundo-dentro-da-casa
estivesse infletido em cents e oitenta graus. Em outras palavras, uma
casa pode ser entendida coco um "espelho" capaz de refletir o mundi,
criando em seu interior, uma miniatura is avessas. Neste contexto. a
porta principal 6 o Zoczzs da inversio do mundo, tal homo a lente de uma
camera fotogr6fica. Finalmente, nas 61timas linhas de seu artigo, o tutor
sublinha que, entre os kabila, a casa e o mundo sio como dots termos
sim6tricos e inversos, mas que dais espagos nio s5.o equistatutarios, mas
hierarquizados: a orientagao da casa 6 definida a partir da orientagao do
mundo exterior, e nio o contra.rio: '71zJ casa d zzm f/npdrfo denfro de um
f/npdrfo, mas que .permanece se/npre subordfnado...". Os kabila
sintetizam os pontos observados acima atrav6s de prov6rbios coco "0
wmem 6 a tampada da fora, u multwr 6 CL Lampada do dentra " e "lulma
casa prosperct pelct math,er, seu ulterior belo por causa, do h.ahem

(op.cit.:59). Em poucas palavras, os dados etnograficos apontam para
uma filoso6ia social onde o plano da aldeia encompassa o plano da casa
assim homo o masculine encompassa o feminino

1.4. A casa segundo Bourdieu

Se a descrigao etnogrffica de Bourdieu 6 extremamente nitida e a sua

intuigg.o, brilhante, o seu modelo analitico 6, de certs forma, criptico
Por6m, antes de critics-lo conv6m ponderar que tal modelo 6 talvez a
parte menos importante de seu artigo, embora o autos tenha a ele
conferido alguma pompa. Vamos a ele

Sejam as categorias fonnais (m)asculino e (f)eminino, e (m) e (f).
entendidos como r6tulos para as homologias verificadas arima, tem-se que

1. "m/f' 6 a oposigao dais aparente;

ll. "f" deve ser substituido por "f-nVf.f', e tem-se a
formula: "m/(f-m/T.f)

111. oposigao "m/f" 6 hom61oga a. "f-nyf.f'';

IV. A oposigao "f-n)/16-f' implica na oposigao
f(f-m+f-f)/m".
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O modelo apresentado peso finalmente. 6 tomado homo
particular da f ormula can6nica "a:b::bl:b2". Segundo .uouraleu,

um. casa

"...a esfrzztura do fIDo a:b::bl:b2 d, sem dzZuEda, uma (!as mats
silnpZes e das mats pocZerosas qzze ache ser ufEZlzada por zlm sistema
mftfco.r#z/aZ, uma t;ez que ndo rode odor sem zznir sfmz&Zfaneaznzenfe,

.., .apm a ' l=M; ..,,. f,&,« :z-£c« «,« -:z«.,. !na/i«a. a '
ciadas, paID simpZes aplfcagdo [/zde/infdamenfe refferada do rnzesmo

PHncfpfo de dit?indo " (op.dt.:51)

Como o autor afirma, etta formula 6 recursiva e, ao utilizar categorias

a inverse.o do mundo no interior da casa)?

2. A Clara IKabila revisitada

Z:F :l B E I
do modelo lingtiistico que utilize a seguir:
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2.1. Construg6es "endo e "exoc6ntricas:

BloomHleld (1933) introduz as no96es de construgao "endoc6ntrica" e
:exoc6ntrica" no estudo da gramatica das linguas naturais. Para o autos
(e para lantos outros que o seguiram), uma construgao 6 endoc6ntrica
quando pele menos um de deus constituintes apresenta as mesmas
propriedades sintdticas apresentadcLS petit pr6pria, construQa,o. A..
construgao exoc6ntrica 6 de6lnida negativamente.: Assim, as constru96es
(a) e (b)

X X

(a) x x (b)x y

sio endoc6ntricas, enquanto(c)

X

(c) y
Z

6 uma construgg.o exoc6ntrica

Uma construgao endoc6ntrica do Lipo (a) 6 de coordenagao, enquanto
uma do Lipo(b) 6 de subordinagao. O lipo(a) 6 tal que o todd tem as
mesmas propriedades de cada um dos deus constituintes tomados
isoladamente, enquanto o tipo (b) define uma estrutura que tem as

Para uma visio sistemgtica delta oposigao conceitual, ver Lyons 1968:cap IV.
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mesmas propriedades de apenas um de deus componentes. Ja o lipo (c)
prev6 uma situagao onde o todo nfo compartilha de nenhuma das
propriedades presented em suas panes constitutivas

O tempo da construgao endoc6ntrica de subordinagao(lipo(b)) que tem
propriedades id6nticas ao dodo 6 denominado nzZcZeo da construgao. O outdo
terms(o que ngo tem as mesmas propriedades) 6 denominado motif/icador
da construgao. Nas lingual naturais, observa se que em estruturas do tips
(b), um modificador pode recursivamente encaixar-se dentro de um outdo,
homo no exemplo a seguir. deja uma construgao sintgtica do tipo "o livro
sobre a prateleira da estante": "o limo" 6 o n6cleo da construgao porque
apresenta propriedades sintfticas id6nticas ao todo(amboy tem valor
nominale podem ser "sujeito", "objeto direto", etc., de sentengas do

portugu6s). Enquanto ipso, "sobre a prateleira da estante" nio compartilha
nenhuma propriedade sint6tica importante com a construgao acima. Trata-
se de uma construgao adverbiale nio nominal

A recursividade do encaixamento pode ser ilustrada, imaginando alba do
tipoto ]ivrolEda prateleira da estantelfabricada com um cerro typo de
madeiratextraida de uma reserva indigena da Amaz6nialque 6 a major
f[oresta tropical do mundo[...]11]

Finalmente, gostaria de evocar aquia convengao notacional para
construg6es do tips(b) denominada "x"('Sds baba"). Numb estrutura do tipo

X

X y

ng.o 6 fguaZ a "x", mas uma prdegdo de "x" (o seu termo englobador);
enquanto ipso, "y" 6 o termo englobado da oposigao. Trata-se, em poucas
palavras, de uma configuragao estrutural que corresponde a formula
minima de uma relagao hier6.rquica que, de rests, 6 rigorosamente do
mesmo tipo que a que Dupont prop6e no posfacio de seu monumental
estudo sabre o sistema de costas indiano.

160



A casa kabila revisitada: um exercicio de anoopologia lingiiistica

2.2. Uma gramgtica para o mundo kabila

O modo coma Bourdieu formulou a oposigao, "(m)asculino /
(f)eminino", no navel da casa kabila pode suscitar certa confusao, j6 que
sua formula, recordemos, "a:b:: bl:b2", implica em um desdobramento da
estrutura "a/b" em uma estrutura endoc6ntrica de coordenagao(tips(a)),
onde "bl/b2" teriam amboy a mesma propriedade do todo "b". Ora, etta
relagao especi6ica das panes em relagao ao todo, se interpreto
corretamente a formulagao do autor, ngo 6 a que os dados etnograficos
parecem sugenr, senio vejamos

Considero, inicialmente, quatro niveis distintos da organizagao do
espago social kabila, tomados isoladamente: os dados de Bourdieu
permitem observar que, na parte mais baixa de uma casa (a sua area
intima, feminina), existe uma oposigao entre uma parte maid alta, o jirau
(humana, cultural) e uma parte maid baixa, o este.bulo (natural). Tudo se
passa aqui coma se o todd feminino se desdobrasse em uma construgao
endoc6ntrica de subordinagao, onde arenas z&ma de suas panes fosse do
mesmo tipo que a pr6pria construgao e nio as aaas (bl e b2).

No navel da casa (feminina em relagao ao patio), o espago se divide em
uma esfera masculine (a parte maid alta e iluminada) e em uma esfera
feminina (como ja. foi sublinhado acima, :intima e escura). Maid uma vez
aqui, tudo se pasha coma se o todo feminino se desdobrasse em uma
construgao endoc6ntrica de subordinagao, tornando, a casa homo um todd
e a sua parte Haig baixa dual construg6es formalmente id6nticas.

No plano aldeao, a situagao se inverte. Aqui, o todo 6 masculino,
assim como uma de suas panes, a "assemb16ia dos homens", enquanto as
casas constituem o seu terms englobado. Finalmente, no plano que
poderiamos provisoriamente chamar de c6smico, um de deus termos
constitutivos, o mundo dos humanos (casas-patio-rogan) 6 o "fecundador"
(e, portanto, de natureza masculina), enquanto o outta, os campos
des6rticos da regiao, 6 o "fecundado"(ou melhor fecund6vel).

Em resumo, os dados etnograficos evocam uma estrutura
segmentar constituida de oposig6es difdicas do mesmo tipo (construg6es
endoc6ntricas de subordinagao) encaixadas uma na outra, articulando
doin termos emicamente definidos (categorias socio16gicas nativas), "m" e
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'f'. e onde "m" engloba "f' nos doin primeiros nfveis, e "f' engloba "m" nos
doin altimos", homo no modelo abaixo:

o interior ink
riot da casa

f

m ( m ( f ( f (f + m) + m) + m) + f)

Etta estrutura arborecente, homo afirmei ha pouco, descreve os
mesmos datos observados por Bourdieu, trig como a recorr6ncia da
oposigao "m/P em v6rios pianos e a identificaga.o da casa homo um espago
feminino, em relaga.o a. praia ("assemb16ia dos homens"). Mas 6
importance assinalar que este estrutura nio 6 uma mera vanagao
notacional da formula de Bourdieu observada acima. lsso porque, a16m
de ser maid dimples, acredito que apenas etta representagao estrutural
dg. conte de um fate etnografico importante ngo formalmente captado
pelo modelo do autor, embora sua descrigao sega a ele sensivel

Observe-se que a projegao mixima de "m" encompassa a projegao
mgxima de "f ', o que corresponde a preemin6ncia da aldeia sobre a casa
A aldeia 6 assim uma proDegao da "assemb16ia dos homens" assim como o
cosmos 6 uma proDegao da aldeia. Analogamente, tal descrigao aponta
para o faso de que o nQcleo da casa 6 a sua parte mats baixa, o que
conesponde a id6ia de que a casa 6 o espago da intimidade (e das
relag6es entre os sexos), embora o seu espago maid nobre (mas nio o maid

162



A casa ]mbila l"evkitada: ttm exercicio de ana'apologia !ingiiistica

importante) sqja reservado aos visitantes. Finalmente, a estrutura
arborecente proposta arima sugere imediatamente uma hip6tese
tentativa da inversio do mundi veriflcada no interior da casa.

A estrutura, homo se observa, apresenta quatro niveis hier6rquicos
onde os doin inferiores sio invers6es estruturais dos dois superlores. Ora 6

e outta, cosmo16gica, mas do mesmo lipo, homo se os kabila procurassem

glRH#8Hl$1HH$:!£;i: #
Observag6es Finals

E preciso assinalar que Dupont ([1978] 1985) observoxl exatamente o"
£en6menos captados pda anglise sintgtica acima: ' -- -" v"v vo

)or de$niQaa, uma oposKda simdtrica d tnueRiuel b ontade: CL

;u,CL in,uersd,0 7wda produz. Peta con,tr6rio, a, in,ue7'sdo de uma,
}PosLQ o Qs$ir attica € significati a, Q OPcsiQ o inuertida ndo 6 c
a:e$n&. que CL oposigdo in.ichat. Se CL oposiQdo in,ueTtida se en,contra,
10 mesmo dodo Dude a oposiQao di7'etch estaua, presents, ela in,dice, de
:'-m. . i«te «!.,-m:.danfg,.d,.Md. n;i.i,'.l=t;at. u«m tal

mz4danfa com a mdxfma ecorzomla, Hnzendo somenfe zl.$a de dais
e/emenros hferarquizados e de sua arden. (..J ' -- ---'

liT.SHZnS=miZ::n.
E' cano se o iimiar fosse o centro de simetr.ia ou, 7nethor. de
homofetfa, enfre o espafo exterior e o

v WJ f f 4'\-r+l PL/r P Loci

espafo i?zle/'ior da casa.
,n.ue7'fido em rei.CLQao ao p7'imeiro. WIGS passem.os adh,n,te delta,

magee fisica, dizendo antes que ' o esp(KO interior €
quaLitatiuamente diferente do exterior. d autre e simultaneamente o
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(Dumont [197811985:232)

straussiana([1955] 1975:263)

Fx (a) : Fy (b) Fx (b) : Fa-l (y)

Levi-Strauss, C. [1955] 1975:263 e Levi-Strauss, C.[1985] 1986:77:
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na qual "dais fermos Q: e & sends datos slmuZtczneamente do mesmo modo
que dubs f&nQ6es, x e T, testes termos, a$1rmu-se que exists uma retagdo de
equiuat ncaa entry dubs situa96es, de$nidas respectiucLmente por uma
i,nuersdo de Egzm:ef e de [e!:gf©eb sob ducts condiQ6es: I ' que um dos
termos sad substUu£do peta seu con.tr6rio (ncl expressao arima, Q. e g:=D; 2'
que umcl tubers o correlattua se produzct entry o tlg2eLdabinSBa e o yglgl
de @z:m2 de dais eZementos fatima Z e d ." Levi-Strauss, nio apenas nos
quatro vo]umes das ]WythoZogfques (1964, 1967, 1968 e 1971y mas ainda
em .Lcz Pozff&re JaZouse (1985), demonstra o notgvel rendimento analitico
delta formulagao no estudo do pensamento mftico, retomando as
intuig6es expresses no artigo de 1955, ocasigo em que sugere ainda o seu
rendimento na descrigao de estruturas de outra ordem, cano a troca
generalizada no domilnio do parentesco. A cosmologia e a relagao entre os
g6neros na sociedade kabila sg.o fen6menos que, observados em conjunto,
podem ser interpretados da mesma forma que foio regime matrilateral:
um fen6meno socio16gico de outra ordem, mas tamb6m de arquitetura
semeUiante.
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PROGRAMA DE P6S GRADUAQAO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
HS I03 - HIST6RIA DA ANTROPOLOGIA ll

SEGUNDO SEMESTRE - 1994

As tradi96es antropo16gicas podem ser abordadas desde quake qualquer
6.ngulo: te6rico e metodo16gico; institucional; tematico;crono16gico;

biografico; etc.etc. Boa parte dos historiadores da discipline recorrem a
uma combinagao dessas possibilidades (vda Adam Kuper, por exemplo, ou
os volumes sobre a hist6ria da antropologia organizados por George
Stocking) com maier ou manor 6nfase em alguns desses aspectos. Uma
abordagem recente tem fido o uso de biografias para iluminar um periodo
ou sublinhar a contribuigao de um grupo para a hist6ria da disciplina(vqja,
por exemplo, a biografia de Maurice Leenhardt, de James CliHord, ou a de
Edward Sapir, de Regna Darnell). Outra, a anflise de texton
antropo16gicos coma expressao de uma 6poca ou de um estilo de fazer
antropologia(homo Clifford Geertz em Words and Zfues ou CliHord e
Marcus em WHfin8 cuZfzzre).

Em qualquer casa, a bibliografia sobre a hist6ria da antropologia, que
era escassa nos anon sessenta, cresceu consideravelmente nos 61timos
trinta ands e permite uma anflise aprofundada das tradig6es
antropo16gicas e da contribuigao de autores especificos. Curiosamente, e
apesar dense crescimento, as possibilidades impl(cites ou explicitas de
diglogo entre essay tradig6es nio tem fido exploradas pda bibliografia,
com poucas excegoes.

Serif futil tentar cobrir today essay possibilidades no decorrer de um
semestre letivo. Proponho, portanto, que concentremos nossa atengao
numa regiao pouco estudada como parte dessa hist6ria, apesar de sua
importancia hist6rica, e que tratemos de nos perguntar que dialogo
estabeleceram entre si as tradig6es inglesa, hancesa e norte-americana de
fazer antropologia quando se encontram no mesmo terreno. O terreno 6 a
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.Africa do Node, que, por ser ainda vasto como campo de observagao, sera o
cenfrio maid gerd para algumas anflises especificas das sociedades

marroquina e argelina - com pequenas incurs6es a outras regimes. Algumas
das quest6es que emergem da etnografia da regiao sAo clfssicas, outras sio
quest6es recentes, mas sio today recorrentes no nosso oficio cotidiano de
antrop61ogos.

Semana I
Apresentagao e discussio do programa e dos procedimentos de

avaliagao
Aos estudantes matriculados nests curse serif pedidos dais trabalhos

escritos: uma resenha de algum livro ou ensaio da bibliografia suplementar
a ser entregue na Qltima aula de outubro - e um texts no qual seja

discutida a relagao entre alguma das quest6es te6ricas analisadas e o seu
fema especifico de pesquisa.

Semana 2
Reconhecendo o terreno

Os homers esfdo em foia a parte, mesmo rzo centro do deserts.(Paul
Nizan)

Femand Braudel, O .ZUedfferrdneo e o mztndo medfferr neo na dpoca de
FfZfpe /7 (Liwaria Martins Fontes, SP, 1983), vol. 1, capitulo 3 (65 pp.)

Albert Hourani, Uma ;zisf6da dos pours drapes(Companhia Das Letras,
SP, 1994), parte ]V (caps. 16 a 20) (84 pp.)

Paul Nizan, .Aden, Ardbfa (Editora Marco Zero, SP,1987), capitulos 4, 5, 6 e
13 (22 PP.)

Claude Levi-Strauss, Trfsfes fr(ipfcos (Edig6es 70, Lisboa, 1979),
cap.XXXVlll (llpp.)

Leia tamb6m os capitulos nio indicados para discussio em eula;
O QuaNefo de AZexarldria#, de Lawrence Durrell(Ed. Uliss6ia, Rio, 1960);

OrfenfaZfsmo, de Edward Said (Companhia das Letras, SP,1990);
Voles de .ZWarrafech, de Elias Canetti(L&PM, PA,1987) e .Refrato do
coZonfzado precedfdo .Reza retrafo do coZonfzador, de Albert Memmi
(Paz e Terra, Rio, 1977)
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Semana 3
Predecessores ilustres
Yves Lacoste, lbn Khctl,dun, nascimento da hist6Ticb, passado do terceiro

mzzndo(Ed. Atica, SP, 1991), capitulos 2 a 5 (74 pp.)
Edward Rice, SirRfchard Francis BuNorz(Companhia Das Letras, SP,

1991),capitulos 16, 17 e 18 (44pp.)
Ernest Gellner, The sociology of Robert Montagne (1893-1954), em .ZWusZfm

Society (Cambridge University Press,1989).(15 pp)
Leia tamb6m os capitulos nio indicados para discussio em auld .RfmZ)aud

da Ardbfa, de Alain Borer(L&PM, PA, 1991); The su/is, de Idlies
Shah(h6 tradugao brasileira do Circulo do Livro); ZZ AZeph, de Jorge
Luis Borges (Emec6, Bias, 1968); .H£sf6rfas de AZasrzzdfn (Edig6es
Dervish, Rio, 1994) e consulte o volume 3, Espafia Musulmana, da
.Hfsforfa de Espana, Manuel Tufion de Lara, org.(Ed.Labor,
Barcelona, 1984)

Semanas 4, 5, 6, 7 e 8
A tribo e 0

mugulmana
4 E.E.Evans-P:r'itchard,Os ]Vuer (Ed. Perspectiva, SP, 1993), capitulo 4 (50

bazar: ingleses

pp.) e

The Sanusf o/'Clrenafca(London, 1968), capitulos lle 111 (60 pp.)
5 Ernest kellner, Saints of the Atlas (London, 1968), capitulos I e 2,
e .A/zzsZfm Socfe©(Cambridge, 1981), capitulo 6 (94 pp.)

6 CliHord Geertz, Suq: the bazaar economy in Se6'ou (141 pp.)

7 mildred Geertz, 'rhe meanings of family ties(64 pp.) - amboy em ]Meanfng
and or(ier !n ]/oroccan society(Cambridge, 19790

8 E. Gellner, cap 1(1981) e C, Geeaz, I,ocaJ }<nomZedge(New York, 1983),
capitulo 3 (92 pp.)

Leia tamb6m os capitulos ngo indicados para discussio em aula (e VQja,
particulamiente, o belo ensaio fotogrgfico de Paul Hyman em Geertz e
outros,1979); Paul Rabinow, Re/Zecffons on/ieZdworf in Morocco (Berkeley
1977) e Vincent Crapanzano, Tztham!, portrait o/' a a/oroccan(Chicago,
1980) e releia o capitulo I de .A fnferprefa€do das cuZfurczs, de C.Geertz'O
Cahfers dyfudes aa'icaines dedicou seu nilmero XXX(3), 1990, ao zagreb.
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Semanas 9, 10, ll e 12
Esa fina membrana llamada honor
Fof enfdo gate o Ocfdenfe .perdeu a sua oportunidade de .permanecer
(L6tli-StrcLU,ss)

mather.

9 Jack Goody,The deoeZopmenf of fhe kami;}
(Cambridge,1984),capitulos2e3 . .. . . .---. ,- . ,.

Germaine Tillion, if harem el Zes cousins (Seui], Paris, ]-uoo), capttuios .I e
]X (83 PP.)

an,d ma,r7inge in, Europe

10 Pierre Bourdieu, EI concepto del honor en la sociedad de Cabilia, em
J.G.Peristiany, .EZ concepfo deZ honor en Za sociedad

medfferrdnea

(Labor, Barcelona, 1968) e La maison ou le monde renvers6 em .Esquisse
d'une fhZorie de Za pratzlqzze(Droz, Genebra, 1972) (76 PP.)

Leila Ahmed, The discourse of the veil, em Women alza gender in lsZam8
(Yale university Press, 1992)

Franz Fanon, LAlg6rie se d6voile, em SocfoZogfe d'une rduoZutfon
(Maspero, Paris, 1972) (60 PP.)

11

12 Nawal al-Sa'dawi, .La cara desnuda de Za mz(kr arabe#(Madrid:

Leia tamb6m SocioZogfe de ZIAZgdrfep de P. Bourdieu (PUF, 1961); A usda
;,;l:l;=; f';i;z ... -&'"'"t @ a't.,-.'wa ' #'T:f'2. f..nIlE '
Boyer (Livros do Brasil, Lisbon, 1962); I dares contra Zas mz{/eresw.
de Camille Lacoste-Dujardin(Madrid, 1993) e, da mesma aurora, o belo
contrasts com 7bhamf que 6 DfaZogue de Hemmed en ef/znafogie
(Maspero, 1977). Sobre a reagao da sociedade Bancesa a pr6tica

1991):

reagao da sociedade francesa a pratica

#$81:#Bli:yH'W #
mzzt£Zafiozz; proposals /or charzge+, relat6rio de Elia Dorkenoo e Scilla
ElwoHhy, preparado para o blinority Rights Group(Londres, 1994)

sobre sua

Com excegg.o dos texton marcados com ;::, todos os outros este.o disponiveis
na Biblioteca do IFCH. Duas sess6es estio reservadas para reflexio sobre o
conjunto do material lido e discussio do primeiro trabalho.

Mariza Corr6a, agosto, 1994
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HZ 362 ANTROPOLOG]A lll
HlsT6RIA DO PENSAMENTO aNi;i6i;oL6Glco ll

PRIMEIRO SEMESTRE DE 1995
TERQAS E SEXVAsA TARDE

Sio ou nio sio segmentares as sociedades da Ahica do Norte? As
respostas dadas a etta pergunta, desde IEmile Durkheim at6 CliHord Geertz
expressam bem o contexdo teal'ico de tr6s tradigaes importantes na discipline.
a inglesa, a francesa e a norte-americana. Estaremos pouco interessados em
comprovar ou nio a exist6ncia das sociedades segmentares mas muito
interessados em compreender homo alguns antrop61ogos discutiram a
questao e em que medida sua discussio expressa concordfncia ou desacordo
com a tradigao antropo16gica a que pertencem

As tergas feiras teremos uma auld expositiva da professora e is sextas um
seminfrio apresentado pelos alunos. Os estudantes inscritos deverio
apresentar dais trabalhos durante o curse, um em meadow do semestre e um
no Baal- amboy servirao, juntamente com o semingrio e a participagao em
aula, de base para a avaliagao final. Os texton indicados para semingrios
estfo na reserva da biblioteca do Instituto; quatro deles estio reunidos num
volume dos Zelzos Z)ddffcos, disponivel no nosso setter de publicag6es

Mariza Corr6a

Margo,7
I Apresentagao do programa e discussio das atividades do semestre

h£argo,lO
2 "Prendam os suspeitos habituais": retomando o fio da meada

Margo,14
3 Encontro e desencontro de tradig6es: o cano da Afhca do Norte

Margo,17
4 Semin6.rio: o contexto hist6rico social

caps. 16.17,18 19 e 21 .pot;os drapes, Cia das Letras, S.P.,1994,

P RO GRAMA
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Margo, 21
Reposigao a combinar

Margo, 24 . . . . . . .
4bSemingrio:ocontextohist6ricosociql. . . . . - .... .
F.Fallon, A Arg61ia se desvela (Tmfos Did6ticos) e u. Fontecoi'ru, .n
batalhcl de Argot

5 A antropologia politica de Evans-Pritchard: os Nuer e os Sanusi

6 Seminfrio: Evans-Pritchard, Os .ZVuer, Ed.Perspective, SP, 1993, cap.4

7 Primeira leitura da questao: a antropologla inglesa e as sociedades
segmentares

8 Semingrio: Adam Kuper, AntropcfZogos e anfropoZog£a
Rio,1978, caps. 111 e V

Francisco Alves

AbHI.ll
Reposigao a combinar
Abi1.14
Sexta keira Santa

Abd1.18.
9 Levi-Strauss entra em cena: parentes e afins

Abh1. 21
Tiradentes

lO Int25 egno: a repablica dos primos versus a repdblica dos cunhados

11 Semin6rio C 1.6vi-Strauss, O azhar distancfado, Edig6es 70, Lisboa,..
1986, cap 111 e O .pensamenfo seZuagem, Cia Ed.Nacional/Edusp, SP, 197U,
cap.7

12 0 estruturalismo entra em cena: o cruzamento das fronteiras
disciplinares
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HZ 362 }iist6ria do Pensantento Attaopol6gico ll i semesNe de i995

Mano, 5

13 Semen SP/Campinas, 1994. rufuraZfsmo, Ed. Ensaio/Ed.da

Maio. 12

15 Semingrio: E.Gellner, Saints of the At/as, Londres, 1969, cap.2

Maio. 9

14 A questao retomada: a peoria politico da segmentaridade

Mano, ].6 (Atengao: entrega do texto I)
16 Interregno estrat6gico: habfzus e g6nero
Maio. 19
17 Seminfrio: Pierre Bourdieu, denso de honra (Zexfos .Dfddffcos)
Maio.
18 Discussio do primeiro trabalho

23

Maid, 26

19 Seminfrio: Pierre Bourdieu, A casa ou o mundo is avessas e Marcia
Silva, A casa kabila (7kxfos .Z)fdcfffcos9 "' ''' ' ' '"-- - '''"'vv

Maid, 30
20 0s americanos entram em cena: a tribo e o bazaczr
Junho. 2
21 Seminfrio

J undo. 6

22 0s americanos entram em cena 2: segmentagao, 6.agmentagao e o dado

Cli6ord Geertz, Z,acai fnouZedge, N.Y., 1983, cap 3

Junho, 9

11 nan !Z$ # ;%*:::;"
Junho. 13

24 Levmtmdo o v6u: segmentaridade, sexualidade e a hist6ria da

Junho. 16
Nio h6. aura

Junho. 20

25 Seminfrio: Camille Lacoste-Dujardin, .Las mczd/"es contra Zczs mz€Pnes,
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26Ju As s23edades segmentares & a antropologia

27 Discussao sobre o trabalho final.

B IB LIO GRAF IA

A16m dos textos indicados para discussao, os seguintes seiao usados
homo conte para as auras expositivas e, com excegao dos marcados#, estio
todos disponiveis na Biblioteca do IFCli

HIBHWBlil$h:
l==:,::.:..,

chilhod, Le manage avec la cousine paralldle dana le systdme arabe,

.L'.Hom7ne, V(3/4). 1965et exogamie dads le manage arabe, .L'.Hamznze

:$$?ZZ 13Z%EE:m:'z, .-''';.,
Edwige Rude-Antoine, L'immigration luce aur ices de Za R(pubZique+,

Eha Dorkenoo e Scilly Elworthy, Female genltaZ mutilation; proposals Hor

Billie Melman, W07zwn's arlen.ts: ElzgZish bo07zzen a/zd t/m M£ddZe .East.
.Z 7Z8-.29.28#, Ann Arbor, 1992

174



::H!£::i::KI :is:uznm!"l:«
Cidade Universitfiria ''Zeferino Vaz
Caixa Postal 6.1 10

13081-970 - Campinas - Sgo Paulo - Brasil
pub.ifch@ unicamp.for

A

Te1.:(0XX 19)3788.1604/ 3788.1603
Telefax (0XX 19) 3788.1589



NOME

Name:

ENDEKEQO

Address:

RECEBEMOS:

We have received

FALTA-NOS

We are lacking

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange:

DATA

Date:

ASSINATURA

A NAO DZVOLUGAo DENTE IMPLICARA NA SUSPENSAO DA
REMESSA

Non-acknowledgement of receipt will indicate that further publications are not
wanted.


