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AS FOCI EDADES SEAM ENTARES
& A ANTROPOLOGIA

Marina corr6a

When I first went to do fieldwork, Raymond
Firth's parting advice was: at any reunion, always
tote who is and who is not present. There is
always a reason why those who are present are
present, and why the absent are absent. The
principle applies with special force to references
!{. (;eisner

1 . Com as sociedadcs segmcntares pasha-se argo semelhante ao que L6vl

Strauss obscrvou sobre o totcmismo: quando se comes:a a duvidar das virias

explicag6es oferecidas para justificar sua exist6ncia, das parecem esfumar-se
no napa antropo16gco Urn antrop61ogo ing16s, historiador da disciplina,
dedicou-se a demonstrar, num livro recente, que a "teoria da sociedade

pdmitiva trata de aldo que nio exists e nunca existiu. Uma das minhas raz6cs
para escrever este livro 6 remover a constituii$o da sociedade primitiva da
agenda da antropologia e da teoria politica de uma vez por todas.

asta 6 uma brave e gerd introdug5o a discussio que seri feita durante o primeiro
semestre de 1995 no imbito do curse HZ 362 - Hist6ria do Pensamento

Antropo16gico 11. A explicitag5o completa de vdias observag6es e comentirios s6
serra possivel num texto muito mais longs - ou no decorrer das discuss6es durante
um curse, o que espero que ocorra
2 Adam Kuper, 7he invenflon ofprimilfve .Foc'la/y transformations of an illusion,
Routledge, London e New York, 1988. O livro originou-se do ensaio "Lineage
theory: a critical retrospect". (Hn/7ua/ /?et,faw r#,4#7/brow)/ofy, 1 1, 1 982), no qual
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Vfrios anos antes, Pierre Bourdieu fizera uma observag5o semelhante a

respeito da hist6ria da dupla pa/rz//near-ma/H/fnear, igualmente atribuindo-a
is "reconstrui;6es imaginfrias" de pensadores do s6culo dezenove, concluindo,
caracteristicamente: "Talvez a proflssao nio se apWsse de maneira t5o
unfnime a 'modelos' tamb6m universalmente desrnentidos(hole talvez a

quest5o bela saber se exists alguma sociedade realmente pa/rf//nea/" ou
mafrf/fneczr) se des nio representassem o essencial do capital de 'tecnicidade '

gragas ao qual a 'profiss5o ', isto 6, os profissionais, mant6m os 'profanos' a
respeitavel distfncia e se distinguem de profiss6es vizinhas, coma a
sociologia . " ]

Como ocorre com o totemismo, entretanto, as sociedades segmentares

continuam a ser "boas para pensar": se deixarmos de lado a preocupag5o com
a exist6ncia dense tipo de sociedade, o debate que a postulag5o delas
propiciou sugere vfrias perguntas a respeito da hist6ria da nossa disciplina. A
primeira, e talvez mais importante quest5o, diz respeito a coma uma proposta
de anilise politico foi transformada, na literatura, numa discuss5o sobre
parentesco, "certamcnte a mais freda e escolfstica na antropologa modema '
(A. Kuper, 1982:87). Parte da resposta esb nas anilises que deram initio ao
debate: tanto em HUrfcan po/leica/ lJ'sre/ns, coma em Os Nrrer, ou na anilise
dos Tallensi, a 6nfase de Evans-Pritchard e Meyer cortes nas linhagens, na
descendencia,4 autorizava um interesse renovado polo papel(ou fungal) dos
grupos de parentesco em "sociedades sem estado" . Parte este na revolug5o no
pensamento antropo16gico que representou .,4s es/n//z//m e/omen/ares do
parenresca (1949), publicado poucos ands depots daquelas analises,
reforgando tal interesse pelo contrasts que a teoria da alianga estabelecia com
a teoria das linhagens

A segunda questao 6 mats dificil de formular, ja que este ausente da
bibliografia acessivel: porque o que se tomaria conhecido coma o "modelo

os argumentos que nos interessam maid diretamente s5o discutidos de forma
condensada.

3 Pierre Bourdieu, .Ihquf.sse d'une //z&orfe de /a pra/flue, Droz, Gendve, 1972, p.
254. Dois trechos dense importante ensaio estgo traduzidos em Pierre .J3ourd/eu,

org. de Renato Ortiz, na coleg5o Grandes cientistas sociais, E. Atica, S. P., 1 983.
4 Z)escenr em ing16s, .P/i allan em francis; geralmenle ./i/f afdp nas tradug6es

portuguesas (ver Marc Aug6, (1h domfn/os do karen/esco, edig6es 70, Lisboa,
1 978); grande oscilagao nas tradug6es brasileiras
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afncano"(into 6, a teoria das Itnhagens ou peoria da descendencia) exclui,
quash sistematicamente, a Afnca do Norte, r%l5o sede de uma "anomalia
para o modelo 16vi-straussiano? Parte da resposta este na situag5o conturbada
do MagrebS nos anon em que a discuss5o se desenvolvia nos centres da
antropologia europ6ia: os parses emergentes na luta pda descolonizagao
recorriam tanto a "tradii;5o" homo a "modemizai#o" para expressar seu
repadio is pot6ncias europ6ias e analisar essas sociedades coma "primitivas
era certamente um problema politico na 6poca -- ainda que, quando as house,
as anglises tenham se concentrado nos grupos tribais desses parses A "Afnca

nWa" continuava, por contrasts, sob a dominag5o europ6ia, a manter
algumas de suas "tradig6es tribais" -- reiteradamente obleto da anilise de
antrop6iogos, ingleses e franceses particularmente.6 Parte este no fate de que
o Magreb, ao contr6rio da "Afnca negra" estava sob influ6ncia mugulmana
h£ s6culos, o que trazia alguns problemas para situf-lo no modelo das
sociedades primitivas" - com ou sem Estado - ent5o vicente, ja que

sociedades primitivas sio, putativamente, sociedades sem escrita, logo:
sociedades sem hist6ria

A terceira quest5o 6 sabre os encontros e desencontros das tradi(?6es

antropo16gicas na Africa do Norte: coma num diflogo de surdos, os principais

analistas da regao falam muito maid de si mesmos, isto 6, de suas tradig6es
antropo16gicas nacionais, ao falarem do Magreb, do que uns com os outros
Retomando o problema no ponto em que Evans-Pritchard o deixara, Emest

5 Descrevendo as regi6cs em que a lingua irabe - e a religi5o mugulmana - eras
dominantes desde finais do s6culo X, Hourani diz: "Do deserto ocidental do Egito
at6 a costa atlintica, estende-se uma quarta regiao, conhecida em frabe coma o
Magreb, a terra do Ocidente ou do sol puente; inclui os parses hole conhecidos
come Lilia, Tunisia, Arg61ia e Marrocos." A. Hourani, (/ma hf.t/drf a do.t /novo.s
drapes, Companhia das Letras, S.P., 1994, p. I lO
6 Ver um levantamento gerd das pesquisas dos africanistas na 6poca em G
Balandier, Hn/rope/og/a po//ffc'a, Difus5o europ6ia do lino/EDUSP, S.P., 1 969. O
capitulo 111 trata maid diretamente das sociedades segmentares, ainda que n5o
mencione a Africa do Norte. Sobre os uses da tradig5o e da modernizag5o na
Arg61ia e no Marrocos, veja o texts de F. Fanon (neste caderno) e os capitulos 6 e 9
de E. Gellner, A4m//m Sac'idly, Cambridge University Press, 1989. Ha tradug5o

espanhola desse livro, pda condo de Cultura Econ6mica.
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Gellner tamb6m o recoloca no imbito da antropologa politica -- rdomada
iglorada por seus colegas franceses e norte-americanos.7

Pierre Bourdieu, que dedicou muitos antes a pesquisa na Arg61ia, atacou de
frente a "anomalia" represerltada peso casamento com a prima paralela
patrilinear(filha do irm5o do pai) para a teoria da alianga afirmando que
sua exist6ncia p6e tamb6m em quest5o a teoria da descend6ncia. Mas sua
proposta gerd 6 maid ambiciosa trata-se de recolocar os agentes(e subs
estrat(bias), isto 6, a hist6ria, no debate antropo16gico frances, saturado pele
estruturalismo

O casal Geertz -- e vfrios alunos de CliHord Geertz -- parece ter
encontrado no universo s%mentado, fragmentado, do IWarrocos, o cenfrio
ideal para subs experi6ncias textuais p6s-modemas. Num empreendimento
coletivo, CliHord e Hildred Geertz analisam o mercado(o universe poltf6nico
do bazaar sends apresentado por CliHord Geertz cano uma chave melhor
para entender o Marrocos do que o modelo tribe) e a familia coma
construg6es culturais.

Apesar dessas abordagens distintas(que podeHamos reduzir aos reconhe-
civeis e banalizadores ismos -- funcionalismo estrutural, estruturalismo socio-
16gico ou culturalismo, agora hermen6nico), e que devem mais itradlg6es lo-
cais do que ao local da pesquisa, cobra album espago em suas propostas para
o diflogo entry esses autores. Um di61ogo que, apesar de se estabelecer a par-

tir da discordancia, ou quem sage por ipso mesmo, provaria, se estiv6ssemos
interessados em comprovar sua exist6ncia, a realidade muito concreta das so-
ciedades segmentares, ja que os elementos de sua definigao insistem, a contra-
gosto, no casa dos Geertz, ou aparentemente de forma involunt6ria no casa de
Bourdieu, em se intrometer nas metaforas, figuras e avaliag6es dos autores
sabre as sociedades que analisam.

Mas mesmo seu maid ardoroso defmsor, Emest Gellner, coloca as coisas
de modo gusto, na hist6ria: "0 estado p6s-colonial foi suficientemente forte
para evitar a guerra privada e a auto-gestao entry os s%mentor tribais e o
Marrocos tomou-se um pals onde as relag6es assim&ricas, de patronagem
difdica, substituiram em larva medida as relag6es sim6tricas da s%mentar

7 E tamb6m por alguns ingleses: recenseando a questgo de seu angelo dominante
a discuss5o sabre linhagens A. Kuper sequel refers o livro de Gellner e ignora o
trabalho de Evans-Pritchard sabre os Sanusi que, homo veremos, estabelece a
ligagao entry seu estudo anterior, sabre as Nuer, e a de Gellner
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reb 6#qae (ks cons;ms, na express5o de Germaine Tillion. Os pesquisadores
que s6 chWram nesse est6gio, foram is vezes erroneamente levados a tratar
a nova situag5o, recentemente engendrada pda centralizag5o mais efdiva:
homo condig5o permanente."( 1985: 147)8

2. Na Franca, coma em muitos outros parses(mas n5o na Inglaterra) a
sociologia e a antropologia estavam estreitamente vinculadas ao se cons-
tituirem como disciplinas acad6micas -- em termos de seu campo te6rico, de
suas instituig6es e das rides sociais e politicas atrav6s das quaid foram se
formando deus profissionais. Tanto o tio Durkheim, pai da sociologia, como o
sobrinho Mauss, pai da antropologia, estudaram as chamadas sociedades

primitives a distfncia -- o que n5o os impediu de levantarem quest6es at6 hole
importantes para o campo das ci6ncias sociais em gerd. Na Z)ivfsdo do
/reba//zo socfa/, Durkheim distingue as sociedades de solidariedade organica
das sociedades de solidariedade mecanica, e assim define essas dltimas
Damos o nome de c/d a horda que deixou de ser independente para se tamar
membro de um grupo mais extenso, assim coma chamamos de socfedades

seamen/ares & 6 e de c/.lis os povos constituidos por uma associagao de
cigs. Dizemos que essas sociedades s5o s%mentares para indicar que sio
formadas pda repetig5o de agrWdos semelhantes entre si, anflogos aos an6is
de uma cadeia e que esse agr%ado elementar 6 um c15 porque esta palavra
exprime bem a natureza miata, ao mesmo tempo familiar e politico." Nas
sociedades de solidariedade orgfnica, os individuos seriam "agrupados n5o
mais de acordo com a sua linhagem mas de acordo com a natureza particular
da atividade social a qual se dedicam."0 Evans-Pritchard retomou essa
proposta ao estudar os Nuer -- mas no mesmo ano em que publicou sua
monografia sobre esse grupo nilota, publicou, juntamente com Meyer cortes,
uma colet6nea de texton sabre os Sff/em po/frfcos {!nricanoi. Na sua
introdug5o, ambos distinguiam entre sociedades que possuiam uma
'autoridade centralizada" e aquelas que nio a possuiam -- entre das a dos

8 Numa entrevista para Curran/ .4n//zrolfm/qgy (32/1, Feb., 1991), Gellner comenta
sabre sua pr6pria chegada ao Marrmos:"Con\ecei bem a tempe A guerra entry o
Marrocos e a Franca s6 estava em seu initio
9 /)vrAhefm,. organizador Jose Albertino Rodriguez, Colegao grander cientistas
socio'is. Ed. Atica, S.P., 1984, 1.86.
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Nuer, estudada por um, e a dos Tallmsi, estudada polo outro. Comentando a
importancia dessa publical$o para a hist6ria da antropologa britanica, Adam
Kuper observa: "A presenga ou aus6ncia de instituig6es estatais era um
crit6rio por demais 6bvio, ditado tanto peta filosofia e pda antropologa
clfssicas quanto pdas dificuldades da administrag5o colonial. Mas porque
syria a presenga ou aus6ncia de grupos de descend6ncia selecionada como
crit6rio primario para a classificag5o de sistemas politicos?" (1 985:87) Os
autores. enfatizando a importfncia do sistema de linhagens para as estruturas

political, respondem: "Devemos distinguir o conyunto de relag6es que vincula
o individuo a outras pessoas e a unidades sociais especificas atrav6s da
transit6ria familia bilateral, que devemos chamar de sistema de parentesco, do
sistema segmentar permanente, de grupos de descend6ncia unilateral, que
chamamos de sistema de linhagens. .4penm es/e z2///mo es/abe/ece unfdades

corparadcu comjhnQ6es politico " xo
Evans-Pritchard desenvolveu essa id6ia primeiro entre os Nuer, grupo do

entio Sud5o anglo-egipcio, e, depots, entry os Sanusi da Cirenaica, hoje parte
da Labia. Em ambas as pesquisas, seu interesse explicito era compreender as

instituig6es politicas desses grupos sociais e, nos dois casos, ele as descreveu
coma estruturadas em tomo do "principio de s%mentai$o", isto 6: "A tribo
segmenta-se em seg6es e estas se s%mentam, por sua vez, de modo que todo
grupo local 6 um relacionamento equilibrado entte segrnentos opostos." ' '

Apesar de utilizar ai, e em outras passagens, o termo tribo, Evans-
Pritchard dirt no final de seu estudo: "A antropologia social aida, atualment6,

com conceitos grosseiros, tribe, cla, conjunto etfrio, etc., que representam
massas sociais e uma suposta relag5o entre essas massas. A ci6ncia n5o barf

muitos progressos com esse baixo navel de abstragao, se 6 que pods ser

0 M.Forbes e E.E. Evans-Pritchard(eds.), .4Jrican /m/fffra/ fys/ems, Oxford

University Press, London, 1 967 (1940). fnfue adicional; Dumont, que retomari o
uso da nog5o de segmentag5o em seu trabalho, observa: "E notgvel que o emptrismo
ing16s tenha reagido, no interior mesmo da peoria das ]inhagens e nas obras
diretamente inspiradas nos JVuer, enfatizando ments a segmentagao do que o
carfter corpora/e dos grupos, a saber, o tata de que essen grupos formam uma
pessoa moral, s5o so/fddrf os em virtude de interesses comuns a todos os seus
membros." Louis Dumont, //omo /z/erarcAicus - o sistema de castas e suas
implicag6es, EDUSP, S5o Paulo, 1992 (1966), p.92
1 : Evans-Pritchard, C2s JVuer, Ed. Perspectiva, S.P., 1 993 (1940):264.
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considerado navel de abstrag5o, e para se avangar nesse terreno d necessdrfo
u///czar os canoe//os que demo/am re/af6es, deflnidas em fung5o de situag6es
socials, e re/af6e en/re essen re/agnes." ( 1 993:276, 6nfase adicional).

Entry os Sanusi, uma ordem Sua, Evans-Pritchard explorou maid a funds
a an61ise de um personagem que aparecera rapidamente entre os Nuer, o
profaa, que reaparecerf maid tarde no trabalho de Emest Gellner no
Marrocos. Ambos estavam interessados no funcionamento do sistema politico
em sociedades sem Estado, ou com um Estado fraco e descentralizado, e se
perguntavam homo os grupos que conviviam num mesmo territ6no se
arranyavam para manger elsa conviv6ncia sem uma autoridade extema aos
grupos. Evans-Pritchard observa

O sistema tribal, tipico de estruturas segmentares em toda
parte, 6 um sistema de oposigao equilibrada entre tribes e
seg6es tribais, da maior a menor divis5o e, assim, a tribo n5o
pode ter uma autoridade Qnica. A autoridade este distribuida
em todos os pontos da estrutura tribal e a lideranga politica 6
limitada a situag6es nas quaid uma tribe, ou um segments
deja, age corporadamente. " iz

Os profaas(santos ou marabowfs) de Cirenaica, na sua maier parte
estrangeiros, eram enterrados nas fronteiras das seg6es tribais ou das tribos,
seus tGmulos transformados em lugares de perWnagao e, em vida, "seu
principal papel politico era o de mediadores entre as tribos e entre uma e
outta segal tribal."(68) A ordem dos Sanusi ida se transformar, ao lingo da
hist6ria da ocupagao daquela parte da Labia pecos ex6rcitos da Turquia e da
Italia, num forte e unificado partido politico nacional - o papel estrat6gico de
mediadores desempenhado polos profdas num memento anterior tendo sido
transformado por deus sucessores no de articuladores politicos que utilizaram
as mesmas bases do poder sagrado para transfigurf-lo em poder politico.i3

12 Evans-Pritchard, 7be Sana'l or orenafca, Oxford University Press, London,
1968 (1949): S9.

i3 A despeito da 6nfase de Evans-Pritchard no territ6rio no casa dos Nuer, seu
estudo seguinte matiza a aHirmagao de A. Kuper de que ele e cortes n5o estavam
interessados na "classi6icagao dos sistemas politicos no tempo e sim no espago." A
Kuper, ,4n/rope/ogo.s e an//"opo/aRIa (Francisco Alves, Rio, 1 978, p. 106). Ja em Ch
'Vz/er, deja ao tut.ar da hist6ria da regi5o, sega ao tratar da hist6ria dos individuos,
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Evans-Pritchard comegara suas pesquisas no limiar do mundi frabe, ainda
na "Afnca nWa", e 6 nessa Africa, real e imaginaria, que v5o se concentrar
as pesquisas de antropologa politica dos pesquisadores ingleses de sua 6poca
Uma antropologia politica que deslizou, segundo A. Kuper gragas a sua
influ6ncia, do tratamento de relaiHes propriamente political para as relag6es
de parentesco. 14

O capitulo cinco de Os Nz/er foi muito maid lido do que o capitulo quatro
e, com a entrada em cdna do modelo 16vistraussiano, as ateni;6es dos
antrop61ogos se concentraram na discussio do parentesco, opondo o "modelo
afncano", ou peoria da descend6ncia, iteoria da alianga proposta em .4s
es/m/ r e/emzen/ares do karen/esco - n5o obstante uma timida tentativa de
Germaine Tillion de colocar na dena textual antropo16gica um modelo
altemativo, a partir de pesquisas feitas na mesma regl5o antes estudada por
Evans-Pritchard e depois por Gellner, a Afnca do Norte.IS

essa atengao mica clara: "A relatividade doi valores que notamos ao discutir os
sistemas politico e de linhagem tamb6m pode ser vista no sistema dos conUuntos

etfrios. Observamos que um conjunto que 6 visto como um todo n5o segmentado
polos membros dos outros conyuntos 6 internamente segmentado, e que membros de
cada um dos seus selimentos veem a si mesmos coma unidades exclusivas em
relagao aos outros, embora essas divis6es estreitem=se & medlda que o conyun/o .ve
lorna mats velho e tenha uma nova posigao com relagao aos conlulltos
po.t/eriorme/7/e c'rlados e qz/e se si/uam aba/xo de/e. " ( 1 993:264, 6nfase adicional).
A Labia tornou-se independente em 1951 e seu primeiro chefe politico foio rei
Idris, lider religioso da ordem dos Sanusi.
i4 Ver A. Kuper, capitulo 5. Para uma tentativa bem humorada de ordenar um
pouco o debate que se seguiu, ver David Schneider, "Some muddles in the models:
or, how the system really works", em M. Banton(ed.), 7he re/evance ofmrae/slur
soc./a/ an//zropo/CEy, Tavistock, London, 1 965. Apesar de dizer que " E um tips de
sociedade, homo um todo, o que este em quest5o.", Schneider insiste em de6inir o
modelo, ou os modelos, como derivados do parentesco.
15 Ver G.Tillion, /.e /harem e/ /e.s cousins (Seuil, Paris, 1966), livro no qual a
aurora op6e o que chama de "repablica dos prima" a "repabjica 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 op6e
a mixima "n5o trocar", isto 6, "guardar as mogas da familia para os mogos da
familia"(p.37). Discutitemos elsa contraposig5o com Haig vagar durante o curse,
mas veda a instigante retcmada do problema For Jack Goody em 7he dave/oyimen/

12



lsto 6, o que passou a ser conhecido como "modelo afncano", referia-se
com mais frequ6ncia a "Africa nWa"; a proposta de Evans-Pritchard em Os
/Vz/er foi aida quase que s6 nesse contcxto, 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
coloc6ssemos estes trabalhos no seu contexto orignal

O contexto 6 tanto geografico coma te6rico -- ao se encontrarem na Africa
do Norte, as tr6s tradig6es antropo16gicas mais institucionalizadas, a ingJesa
a francesa e a norte-americana, expressaram, ao mesmo tempo, o ponte forte
que caracteriza cada uma e as dificuldades de um dialogo entre das.

Comegando peta tradig5o inglesa, que inaugurou a discussio da questao e
de seus desentendimentos: se a 6nfase posts no "sistema de linhagens'
influenciou coda uma gerag5o de pesquisadores, foi tamb6m um antrop61ogo
Ing16s(nascido fora da Inglaterra, coho boa parte deles), Emest Gellner,
quem retomou a proposta de Evans-Pritchard e a levou is &ltimas

consequ6ncias te6ricas, no campo da antropologia politica, onde Evans-
Pritchard tinha primeiro pesto a quest5o.ia Em sua pesquisa de campo no
Marrocos, ele tamb6m se interessou pelos santos e seu paper na estrutura
palitica dos grupos fora da influ6ncia do Estado (ou "tribalismo marginal")
Do ponto de vista extemo, do observador socio16gico, 6 como se os santos

tivessem de ser inventados,e adequadamente localizados, se n5o existissem
(1 969:33) Gellner tamb6m chamou a atmgao dos leitores a extensa tradi$o,
local e de observadores extemos, que vinha analisando a quest5o das
sociedades s%mentares desde o s6culo 14. Uma das fontes de Durkheim foi o
trabalho de Emile Masqueray sobre a Arg61ia, publicado pda pnmeira vez em

886:i7 "Uma fertil tradig5o vem desde Masqueray, passando por Durkheim
at6 Evans-Pritchard." E acrescenta que Evans-Pritchard "transformou a
s%mentag5o numa teoria muito mais terra a terra a respeito de como a ordem
social se mant6m, mesmo na aus6ncia de um estado efaivo e centralizado: se

ar fhe Joni/p and marry aKe in Europe(Cambridge University Press, Londres,
1983), especialmente o capitulo 2.
i6 "As instituig6es political constituem seu tema principal", diz Evans-Pritchard
sabre seu estudo na introdug5o do livro (1993: 8)
i7 Ver E.Gellner, "The roots of cohesion", A/an(NS), 20, margo 1985, a prop6sito
da reedigao desse trabalho em 1983. (A citagao que serve de epigrafe a este texts
vem des3a resenha.)
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existem grupos rivais, em caan nh'e/ nos quaid os conflitos podem se original,
des podem, inspirados pele medo m&tuo, rdrear e policiar sous pr6pnos
membros, ainda que n5o existam ag6ncias especializadas de manutengao da
ordem. dentro ou fora dessas urudades 'encaixadas'.'Era, de cato, a adaptagao

da id6ia de equilibrio de poder is sociedades tribais, com um considerivel
refinamento."i8 Tragando a genealogta dessa id6ia, Gellner lembra tamb6m o
trabalho de Robert Montague, "descendents intelectual dirdo de Masqueray"
isto 6, sem a mediagao de Durkheim, acrescentando: "Dove-se enfatizar que o

que Masqueray ayudou a descobrir foi oln/o e n5o a reorfa da SWnentag5o
Ele repelia, em grande medida, a organlzai#o segnentar e apenas aceitava,
documentando-os maguficamente, coaZre clear, os fates que tomavam a
teoria obrigat6ria." Comparando o trabalho de Montague entry os Berberes
com o de Evans-Pritchard, observa: "Esses dais Brandes analistas da politica

tribal concordavam num ponto crucial: a ordem que exes/la, num meio social
desgovemado e anarquico, era produzida por uma oposigao equilibrada, por
um equilibrio de poder."tP

Um antrop61ogo ing16s, nascido em Praia, atnbuia origem de uma das
maid importantes linhagens da antropolopa inglesa a te6ncos franceses nio
ao grande te6rico francis frequentemente invocado como o pai da questao,

que, em todd o faso, nomeou -- mas a dais franceses, pesquisadores de campo
(tradi$o supostamente rocente na tradi$o antropa16gjca francesa), mistos.
coma o ing16s Evans-Pritdlard, de oficiais do govemo colonial

Ao(re)constrwr szla linhagem, Gellner se wloca, impliatamente, dentra
deja. homo herdeiro de uma tradig5o te6rica que atravessa fronteiras nacio-
nais.20 Invoca, tamb6m, as beng5os de uma tradig5o maid antiga, local, na fi-

i8 Vqa tamb6m a introdugao de Gellner a Evans-Pritchard, F/f£/6rla da
pen.semen/o an/ro/m/(igico, Edig6es 70, Lisboa, 1 98 1
iOGellner. 1989: 189. "Creio, de cato, que os principios em funcionamento entre os

Nuer. descobertos por Evans-Pritchard, aplicam-se de madeira mats puja aos
Berberes do que aos pr6prios Nuer. Por outro lado, as vfrias tribes nilotas que
Evans-Pritchard estudou no sul do Sudan, viviam fora do gmbito da civilizagao

irabe mugulmana ao norte. Elas foram atacadas ou invadidas pelts 4rabes, mas n5o
Cram mugulmanas e n5o tinham se tomado parte da mesma civilizagao(um cato
destinado a ter graves consequ6ncias para a rep&blica sudanesa p6s-colonial)." Id
20 Mavimento dpico da antrapologia inglesa. Mary Douglas, comparando a anflise
de franceses e ingleses na Africa - e referindc-se explicitamente a Evans-Pitchard,
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aura do grande histoHador e condoft;ere politico de tribos n6mades, lbn
Khaldun .2i

Assam, rearranja e redireciona uma proposta que tomara outra direq;5o nos
vince anon anteriores. Num lingo trecho em que explicita sua conch)gao das
sociedades segmentares,22 Gellner revere apenas de passagem a outra ponta

do debate, a discuss5o entre a teoria da alianga e a teoria das linhagens:

N5o posso ter a pretens5o de resolve.r o problema do
casamento com a prima paralela, mas n5o h6 dQvida de que
ele ap6ia a coes5o tribal. Para um homem da tribo, o c15
significa n5o apenas acesso a pastagens, mas tamb6m a noivas.
Sem seu cla, onde voc6 alimentaria seus rebanhos e com quem
voc6 se casaria?

Syria um exagero dizer que pastores est5o predestinados a uma forma
'segmentar" de organizag5o social, e existem sociedades pastoris que n3o

mostram elsa forma; mas parece que das s5o fortemente predispostas a ela.
Um pastor solitfrio este a merck de qualquer grupo de outros pastores, ou at6
de uma ernboscada por outdo pastor solit6rio. Sua protegio mais natural
contra tal perino 6 formar ou juntar-se a uma associagao de ajuda m&tua que
pode, em conjunto, defender as pastagens, as nascentes d'fgua e assim por
dianne -- e vingf-lo faso ele deja mono. Mas tal pequeno grupo, por sua vez,
estarf a merck de associag6es mais amplas de tais grupos: em outras
palavras, o argumento se repete em dada navel no qual possa existir um
nteresse ou um pengo comum. Ao mesmo tempo, a mobilidade tanto dos

dizia que deselava uma fus5o das t6cnicas de pesquisa dos brit4nicos e dos franceses
na anflise dos dais grupos africanos que menciona, os Nuer e os Dogon. Ver "If the
Dogon..." em /rnp//c'// mean/ng.t, Routledge & Kegan Paul, London, 1 984 ( 1975)
zi A caracterizagao 6 de Yves Lacoste em /hn Alba/dzzn, nascimento da hist6ria,
passado do terceiro mundi, Ed. utica, S.P., 1991 cuba apresentag6o desse ilustre

personagem difere bastante da de Gellner. Completando sua genealogia, Gellner
dina em seu livro sobre a sociedade mugulmana que "as id6ias principals s5o
explicitamente roubadas de quatro Brandes pensadores: lbn Khaldun, David Hume,
Robert Montagne e Edward Evans-Pritchard." Veda a explicitag5o dessa divida
particularmente no capitulo I de A,/as'//m JSc9c/eU

2z Sua teoria sera melhor apreciada no contexto de sua pesquisa no Marrocos,
durante a discuss5o neste semestre.
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pastores quando de sous bells inibe a centralizai$o e uma divis5o politico-
militar do trabalho intemamente aos grupos: 6 comumente dificil de oster
excedente de tais populag6es, ja que sous membros mant6m armas para a
defesa extema que podem ser tamb6m usadas para sua defesa intema contra a
opressao. Mas sem excedente, n5o hf ag6ncias politico-militares
especializadas. O circulo se completa. O resultado disso 6 a superimposigao
caracterjstica de grupos de vfrios tamanhos, "encaixados", razoavelmerite
igualitfrios e n5o centralizados intemamente e na qual nenhum 6 nitidamente
mais importante do que os outros, a nenhum navel de grandeza. N5o hf navel
privil%dado para a articulag5o de unidades political

O que tamb6m aluda a explicar a predilegao das populag6es n6mades ou
semi-n6mades pda auto-.definigao genea16gica. Para populagoes s%mentares
sedentfrias, a genealogia, embora usada com frequ6ncia, 6 optional. Mas
n6mades, pessoas sem lugar flxo, n5o podem ser definidas, ou definir suas
unidades sociais encaixadas, em termos de sua localidade. Elms precisam da

genealoga. A genealoga, ou pertin6ncia. ao grupo, 6 seu tinico enderego. E
como sua mobilidade 6 regulada, como o 6 em gerd, o terdt6rio 6 definido em
termos do grupo social e n5o vice-versa. Uma pastagem 6 a pastagem de tal e
qual povo(a pertinencia a ele garantindo acesso a pastagem), e n5o define o
pave peta sua localizag5o."(1989:34)

A tenda e o celeiro. n6mades e sedentfrios: a distingio 6 clissica e foi
vfhas vezes retomada desde lbn Khaldun.23 Ela sera mais uma vez testada,

desta feita na forma da oposigao entre a tribe e o bazaar, por CliNord Geertz,

num longo exercicio de "descrig5o densa" sobre o mercado no Marrocos. A
proposta 6 tio ambiciosa coma a de Bourdieu; em suas pr6prias palavras:"O
que a burocracia dos mandarins foi para a China tradicional e o sistema de

23 Vqa-se a caracterizag5o de Evans-Pritchard dos beduinos de Cirenaica:
Cirenaica 6 fundamentaln\ante uma reg}5o pastoril, principalmente uma regiao de

criagao de ovelhas, e seu povo, homo des mesmo se definem, tem o coragao de
pastores e n5o de camponeses. (..) ales s5o awad, no dialeto da Cirenaica, o povo
das tendas. e veem a si mesmos como um Qnico povo por contraste com os &ad#r,
citadinos." (1968:39;41) Coma E-P e Gellner enfatizam, essa n5o 6 uma disting5o
tranche mas funciona, antes, por gradag6es. Vqa tamb6m as belay pagtnas dc
Fernand Braudel sobre o assunto em O A/ed//errdneo e o mz/ndo meal/errdneo na

($x)ca de /q/zpe // (Livraria Martins Fontes, S.P., 1983), especialmente o vol.I,
capitulo 3.
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castes para a India tradicional - a parte mats evocativa do todo -- o bazaar o
foi para as socicdades mais pragm6ticas do Oriente M6dio tradicional." Sua
intcressante descrig5o da hist6ria e do funcionamento do .Saq numa cidade do
Marrocos, apoiada na teoria da comunicag5o -- denunciada, alguns anon
antes, por Pierre Bordieu -- conclui numb esp6cie de anti-climax para os
leitores do debate sobre as sociedades segmentares, evocando, mats do que
discutindo, os sous termos, e apresentando propostas de apedeigoamento do
sistema("se queremos que ele mudd e que a economia de Sefrou se
desenvolva", no sentido n5o ir6nico do terms"(..) deveriamos ajudf-lo a
modemizar, se etta 6 a palavra, o queja exists, em sous pr6prios tempos"). A

evocag5o: "Self coma for, o s#q tem tamb6m sua importfncia para a
compreensao da sociedade marroquina-magrebiana, e at6, de certs modo, para
a sociedade do Oriente M6dio em gerd. Utilizando tradig6es antropo16gicas
de analise, os estudiosos da organizag5o social do Marrocos tenderam a
aplicar a ele um modelo derivado do parentesco, a assim chamada teoria dos
sistemas se8mentarcs. Quc tal modelo deja adequado para a situa$o do norte
da Africa, tem sido questionado coda vez com maior frequ6ncia. A
acumulag5o piramidal de linhagcns em unidades unilineares e solidfrias cada
vez maiores, cada uma em oposigao complementar is outras ao navel
adequado de organizag5o, nio s6 n5o da conga da maier parte da sociedade
marroquina, que n5o pods ser chamada de "tribal" em qualquer leitura
razofvel, hqe ou no passado, cotTlo tamb6m 6 pouco eficaz para a segao da
sociedade que pode, com alguma raz5o, ser assim chamada. E embora
nenhum modelo sega adequado a prop6sitos t5o amplos, 6 pelo menos
plausivel que um modelo construido a partir de uma anflise do mercado sega
mais adequado aos datos superficiais e revele de modo mais acurado alguns
dos processor mais profundos que subjazem a des. A comunicag5o impedeita
pode ser uma chave melhor para as caracteristicas expressivas da organizal#o
social do Magreb do que a flss5o e a recombinai$o de linhagens; a pechincha
por informag5o melhor do que a oposig5o complementar e o clientelismo,

melhor do que a corlsanguinidade.(..) Nio se quer sugerir, entraanto, que a
sociedade do Magreb sega um grande bwaar, maid do que uma grande tribo.
Mas, nos detalhes da vida no bKaar, aldo do espirito que amma essa
sociedade -- uma estranha mistura de inquietude, prati.cidade,disc6rdia:
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eloqu6ncia, inclem6ncia e moralismo
especialmente reveladora e vivida."Z4

pods ser visio de maneira

3. Em 1979, Ernest Gellner podia dizer: "Os que temps interesse na
organizagio tribal do Marrocos somos pouco numerosos, e somos um grupo
incestuoso(ainda que tamb6m estqamos divididos em Itgas hostis) e
circulamos nossas id6ias do mesmo modo que nossos homens tribais circulam

suas pnmas paralelas coma nolvas."(1 989:229) Mesmo nesse memento, ipso
j£ n5o era bem verdade -- um grupo de estudantes de C.Geertz, a16m do
pr6prio, vinha invadindo o Marrocos e publicando o resultado de suas
pesquisas, virias delay criticadas por Gellner, nessa altura ja um marabo /
no campo que ele mesmo redefinira.zs

Pierre Bourdieu teve uma passagem efemera por esse campo e, de
qualquer modo, sua ateng5o estava mais voltada para a discuss5o do campo
intelectual frances do que para o debate mais gerd. Tanto ele come Gellner
fizeram, entretanto, uma observag5o, de passagem no caso do primeiro,
reiterada no casa do segundo, que merece ser regstrada come uma
possibilidade de resposta a nossa primeira questao. Trata-se da observag5o da

situag5o da Afnca do Norte coma uma aroma/fa no contexto gerd da

24 C.Geertz, "Suq: the bazaar economy in Sefrou", em Geertz e outros, b/earl/7g
and order /n A,7o/"occ'an .soc'le/y, Cambridge, 1979. Veja tamb6m a resenha de V
Crapanzano em /fconamlc dove/opmen/ and cu//ura/ c/lange, 29/4, July 1 98 1 e a de
G. Albergoni nos .d/7na/es, 35 (3-4), Mai-AoQt 1 980
25 Ver as resenhas republicadas em Gellner, 1989. Numa degas, ele diz de sous
interlocutores: "0 professor Berque e o professor Geertz s5o verdadeiros ;gurrame
em suas pr6prias cultural, com um acQmulo de baraka - tanto carisma convida a
admiragao e a inveja de outros, homo 6 o destiny dos ;garramen. O doutor
Rabinow, por seu dado, 6 um jovem antrop61ogo americano e, portanto, um
aprendiz, e seu trabalho n5o pode ser adequadamente apreciado sem que o
relacionemos a sua linhagem espiritual. O professor Berque e o professor Geertz
s5o, dada um, poetas conceituais e literfrios. Cada um deles fez um enorme e
detalhado trabalho de campo, o que, de album modo, absolve seus v6os de
interpretag5o. Mas, consequentemente, os torna modelos perigosos de emular." E,
mats adiante, sobre a critica de Rabinow a teoria das sociedades segmentares: "Se o
doutor Rabinow tem boas raz6es para rqeitar essa nog5o, ele as guardou para si
mesmo. "(pp.208/21 1)
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discuss5o. Bourdieu diz:"E o bastante ver Hesse tipo de casamento(mm a
prima paralela) a excegao(ou "a aberra$o") que confirma a rWa au
rearranjar as categorias de percepgao que o flzeram surer para aloca-lo, into
6, nomei-lo? Ou 6 mellor, na dttvida, anular radicalmente as cat(8orias de
pensamento que produziram esse //npemh,e/? "

(1972:72) Gellner diff de um critics de lbn Khaldun que ele trata a
produi#o dele homo uma "aberrag5o", o que sigtificaria que o seu trabalho 6
tamb6m o relate de aldo aberrante, mas tamb6m mostra, em sua etnografia do
Atlas, que a garganta da serra provida de fgua abundante na qual vivem os
profaas "6 uma esp6cie de anomalia", situada entre os interesses opostos de
grupos n6mades e sedent6rios, cuyo controle pelts "profissionais neutros", os
santos, permits seu uso por todos des. Ironicamente, jf que seu modelo
constituiu o chamado "casamento frabe" numa anomalia, foio pr6prio L6vi-
Strauss quem chamou a atengao para a importancia das anomalies para a
antropologa.2c

O Magreb, e sua organizag5o social, pods assam ter side, durante muito
tempo, visto como an6malo mesmo pecos estudiosos que por ele tinham
simpatia ou interesse de pesqulsa -- an6malo porque situado nas franjas de um
continente que se deflnia, ou era definido, por sua nWtude, primeiro na
literatura, depots na politica, an6malo porque seus modos de ser
aparentemente n5o se coadunavam com os modes postulados pda
antropologia tradicional e, enflm, an6malo pda sua pertin6ncia ao mundi
arabe.27

A peoria das sociedades s%mentares, no entanto, nio se restringiu a esse
mundo e embora tenha se desviado pelts caminhos das anflises de parentesco,
teve uma vida maid longa e frutifera do que a teoha das linhagens

Resenhando a quest5o num breve mas esclarecedor verbete, Pierre Bonte
chama a ateng5o para uma das id6ias importantes no trabalho original de
Evans-Pritchard que foi deixada de lada pda associag5o de ambas: a id6ia da
relatividade estrutural dos grupos sociais.28 Come veremos, essa 6 maid uma

26 Ver Antrt)poiogia Eslrutura!, \9Sg\3S'7.
27 Ha muita discuss3o entre os especialistas a respeito da completa ou impedeita
arabizagao" de sociedades aut6ctones no Magreb. Para um resume, e fontes dessa

discuss5o, veda Hourani, c//
lx 'Vetbeie " SegFnets\axed' no !)ictionnaire de i'eillnologie et de !'arithropoiogie,
organizado.por P.Bonte e M. lzard, PUF, Paris, 1991
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contribuil$o original de Evans-Pritchard que estari presente coma evocai;5o
nos texton de anAlise de Bourdieu e Geertz

Uma observag5o sobre os texton aqui reunidos: Frantz canon n5o 6 um
antrop61ogo mas foi um agudo observador da sociedade argelina e seus
comentfrios nesse texto antecipam uma discuss5o importante e hole corrente
sobre a importancia simb61ica do v6u, e da situagao da mulher, para a
compreens5o das sociedades mugulmanas. Os dois texton de Pierre Bourdieu,
que se complementam, s5o tamb6m um belo exemplo da importfncia da
SWWg5o dos mundos masculino e feminino nessas sociedades -- coma
veremos. Ao discutir o terceiro estudo sobre a Kabilia, n5o incluido aqui, o
casamento com a prima paralela poderia ser lido coma um casamento "entre
homens". Mencionei brevemente as ressonfncias que a abordagem de Evans-
Pritchard e Emest Gellner deixaram nos texton de seus interlocutores, mesmo

quando ha discordincia entry des(os exemplos pontuais serif analisados
durante nossas discussiies): o texto de Marcia Silva fai, por isso, uma
agradfvel surpresa, jf que ele conclui .uma instigante brincadeira t6cnica
justamente apontando para a exist6ncia de uma estrutura segmentar
subjacente a anflise de Pierre Bourdieu.29

29 Agradego a Sully Kofes por ter me contado que Marcia escre\era un\ texts sabre
a casa Kabila.
Uma nota de cautela sabre etta apresentagao e sobre o nosso programa de
discuss5o: a vasta bibliografia sabre a Africa do Norte 6 provavelmente s6
comparavel a extens5o da ignorancia da antropologia brasileira sobre essa regiao
Os t©xtos aqui selecionados, o foram antes por facilidade de acesso do que por outra
fazio ainda que, acredito, expressem razoavelmente o "estado da quest5o" na
bibliografia internaciona], sendo, a16m disco, excelentes exemplos da prosa e do
modo de pensar de antrop61ogos das tr6s tradig6es. Este caderno 6 dedicado aos
estudantes da turma de '94' do Mestrado de Antropologia Social, a quem agradego

pda paci6ncia que tiveram de primeiro percorrerem comigo essay trilhas posco
conhecidas de nossa hist6ria.
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A AR(;ALIA SE DESVELA

Fran tz Fanon

As t6cnicas de vestufrio, as tradig6es do trajar, dos adomos, constituem as
formas de originalidade maid marcantes, isto 6, mais imediatamente
perceptiveis de uma sociedade. No interior de um conyunto, no quadro de um
perfil jf formalmente esbogado existem, evidentemente, modificai;6es de
detalhe, inova(Pes que, nas sociedades muito desenvolvidas, definem e
circunscrevem a; moda. Mas a apar6ncia gerd permanece homog6nea e
podemos agrupar grandes espagos de civilizag5o, imensas r%ices culturais, a
partir de t6cnicas originais, especiflcas, da vestimenta dos homens e das
mulheres

E atrav6s da vestimenta que os tipos de sociedade s5o primeiro
conhecidos, sega atrav6s de reportagens e document6rios fotograficos, sega
atrav6s de fllmes. Existem assim civilizag6es sem gravata, civilizai;6es de
tango e outras sem chap6u A pertin6ncia a um espago cultural dado 6 maid
frequentemente assinalada pdas tradig6es de vestir-se de sous membros. No
mundo arabe, por exemplo, o v6u no qual se envolvem as mulheres 6
imediatamente percebido pelo tuhsta. Durante muito tempo pode-se iglorar
que um mugulmano n5o come came de pored, ou se proibe de ter relag6es

sexuais diumas durante o mes de Ramada, mas o v6u da mulher aparece com
uma tal constfncia que 6 suficiente, em gerd, para caracterizar a sociedade
frame.

No Magreb arabi, o v6u faz parte das tradig6es do tralar das sociedades
nacionais tunisiana, , argelina, marroquina e labia. Para o turista e o
estrangdro, o v6u delimita ao mesmo tempo a sociedade argelina e sua
components feminina.t Entry os homens argelinos, pele contrario, podemos

N5o mencionamos aqui as regimes rurais, nas quaid a mulher frequentemente n5o
usa v6u. Tampouco levamos em conta a mulher kabila que, fora das .Brandes
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dcscrever madtficag6es regionais menores=Jez nos ccntros urbanos, turbantcs
e d#e//aaas no interior.A vcstimcnta masculina admits uma certa margem de
escolha. um minima de hcterogeneidade. A mulher encerrada em seu v6u
franco uniflca a pcrccpg5o que temos da sociedadc feminina argelina

Todd evid6ncia nos diz que estamos em presenga de um uniforms que n5o

tolera nenhuma modificag5o, nenhuma variance.2
O .ba;k delimita de maneira muito nitida a sociedade colonizada angelina

Podemos evidentemente ficar indecisos e perplexos diante de uma menina,

mas qualquer incerteza desaparece no memento da puberdade. Com o v6u, as
coisas sio definidas e ordenadas. A mulher argelina 6, aos olhos do
observador, "a que que se dissimula atris do v6u '

Veremos que este v6u, elements entry outros do conyunto do vestufrio
traditional argelino, vai se tamar o centro de uma batalha grandiosa, por
ocasi5o da qual as forgas de ocupagao mobilizar5o deus recursos mats
potentes e diversos e na qual o colonizado exibiri uma impressionante forma
de in6rcia. A socicdade colonial, tomada em seu conluulto, com deus valores
subs linhas de forge e sua filosofia, reagiu de maneira bastante homog6nea a
respeito do v6u. Antes de 1954, mais precisamente desde os ands de 1930 a

cidades, jamais usa o v6u. Para o turista que raramente se aventura nas montanhas,
a mulder Arabi 6 aquela que usa o v6u. Etta particularidade da mulher kabila
constitui-se num dos temas, entre outros, da propaganda colonialista a respeito da

oposig5o entre grabes e berberes. Consagrados a anilise das modificag6es
psico16gicas, esses estudos deixam de dado o trabalho propriamente hist6rico
Abordaremos mais tardy esse outro aspecto da realidade argelina em agro. Aqua, 6
suHlciente observar que, durante os 130 anos de ocupagao, as mulheres kabila
desenvolveram outros mecanismos de defesa frente ao ocupante. Durante a guerra
de liberag5o, suas formas de agro apresentaram tamb6m aspectos absolutamente
originals
2 H4 um casa que merece ser mencionado. Durante a luta de libertagao do povo
marroquino, principalmente nas cidades, o v6u bianco deu lugar ao v6u negro. asta
alterag5o importante se explica pelo deselo das n\ulheres marroquinas de exprimir
sua afeigao por Sua Majestade Mohamed V. Lembremos que foi imediatamente
ap6s o emilio do rei do Marrocos que o v6u negro, signo de luto, apareceu. No
gmbito dos sistemas de signiHicado, 6 interessante observar que o negro, na
sociedade marroquina ou grape, nunca expressou luto ou aflig5o. Conduta de
c6mbate, a adog5o do negro responds ao desejo de pressionar simbolicamente o

ocupante, e de escolher, portanto e logicamente, os simbolos deli.



1935, foi travado o combate decisive. Os responsfveis pda administrag5o
francesa na Arg61ia, determinados a destruir a originalidade do povo,
encarrWdos pelo poder de proceder, custasse o que custasse, a desagregal$o
de formas de exist6ncia suscetiveis de evocar, de perto ou de longs, uma
realidade nacional, concentrar5o deus maiores esforgos sobre o uso do v6u,
concebido no caso coma simbolo do estatuto da mulher argelina. Tal posigao

n5o 6 consequ6ncia de uma intuig5o casual. E a partir da anflise de
soci61ogos e de etn61ogos que os especialistas dos neg6cios ditos indigenas e
os responsfveis pda administrag5o dos 6rabes coordenam seus trabalhos
Num primeiro nivel, ha a retomada pura e simples da formula famosa:
'Conquistemos as mulheres e o resto virf por si". Etta explicagao se contenta
simplesmente em revestir-se de uma apar6ncia cientifica usando as
'descobertas" dos soci61ogos.3

Sob o tipo patrilinear da sociedade argelina, os especialistas descrevem
uma estrutura essencialmente matrilinear. A sociedade frabe foi frequente-
mente apresentada aos ocidentais coma uma sociedade da exterioridade, do
formalismo e do personagem. A mulher argelina, intemledi6ria entre as forgas
obscuras e o grupo, parecia assim revestir-se de uma importancia primordial
Por tris de um patriarcado visivel, manifesto, aflrma-se a exist6ncia, maid
capital, de um matriarcado bfsico. O papal da mie angelina, o da av6, o da
tia. o da "velha". sio inventariados e definidos

A administragao colonial pode entio definir uma doutrina politica
precisa:"Se queremos atingir a sociedade argelina em sua estrutura, em suas
faculdades de resist6ncia, precisanaos primeiro 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 situagio da mulher seri ent5o tomada como
tema de agro. A administragao dominante quer solenemente defender a mulher
humilhada, rejeitada, enclausurada... Descrevem-se as imensas possibilidades
da mulher, infeliznlente transformada peta homena argelino em objeto tnerte,
desmonetarizado, isto 6, desumanizado. O comportamento do argelino 6
firmemente denunciado e assimilado a sobreviv6ncias medievais e bfrbaras

Com uma ci6ncia infinita, a produgao de um processo contra o argelino
s6dico e vampiro em sua atitude para com as mulheres, 6 iniciada e levada a
cabo. O ocupante reune todd um conyunto de julgamentos, apreciag6es,

3 Ver o anexo no Hind deste capitulo.
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considerag6es a respeito da vida familiar do argelino; multiplica as anedatas e
os exemplos edificantes, tentando assim aprisiona-lo num circulo de
culpabilidade.

Multiplicam-se as assoctag6es de ajuda mOtua e de solidariedade para com
as mulheres argelinas. As lammtag6es se organizam. "Queremos que o
argelino se envergonhe do destiny que reserva a mulher". E o periodo de
efervesc6ncia e de aplicagio de toda uma t6alica de infiltra$o no decorrer do
qual bandos de assistentes sociais e de animadoras de obras de caridade se
espalham pelos bairros frabes

Faz-se primeiro o cerco is mulheres indigentes e esfomeadas. A cada quilo
de s6mola distribuido, corresponds uma dose de indiglag5o contra o v6u e o
enclausuramento. Depois da indiglagao, os conselhos prfticos. As mulheres
argelinas s5o convidadas a representar "um paper ftmdamental, capital" na
transfomlag5o de seu destiny. S5o pressionadas a dizer n5o a uma suyeig5o

secular. Descreve-se para das o papal imenso que tem a representar. A
admirustrag5o colonial investiu comas enormes nesse combats. Depois de ter
estabelecido que a mulher constituio centro da sociedade argelina, todos os
esforgos s5o feitos no sentido de obter o seu controle. O argelino, afirma-se,
n5o se movers, resistirf a empresa de destruigao cultural dirigida peso
ocupante e se oporia assimilai#o enquanto sua mulher n5o virar a mesa. No
programa colonialista, cabe a mulher a miss5o .hist6rica de dobrar o homem
argelino. Converter a mulher, ganha-la para os valores estrangeiros, arranci-
la de seu estatuto, 6 ao mesmo tempo conquistar um poder real sabre o
homem e adquirir os meios praticos, eficazes, de desestruturar a cultura
argelina

Ainda hole, em 1959, o sonho de uma total domestical$o da sociedade
angelina, com a ajuda das "mulheres desveladas e camplices do ocupante'
persegue os responsfveis politicos pda colonizagao.4

4 O trabalho de aproximag5o 6 realizado tamb6m nu escolas. Os professores, a
quem os pais confiam seas filhos, rapidamente se acostumam a criticar
severamente o destino da mulher na sociedade angelina. "Espera-se firmemente que
voc6s ao menos sejam suficientemente cortes para impor seu ponto de vista.
Multiplicam-se as escolas de "meninas mugulmanas". Ao aproximar-se a puberdade
de saas alunas, as professoras ou as religiosas desenvolvem uma atividade
verdadeiramente exceptional. As maes s5o contatadas, cercadas e a das se confia a
miss5o de dobrar e de convencer o pai. A intelig6ncia prodigiosa da jovem aluna.
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Os homens argelinos, por sua vez, Cram objeto da critica de sous colWS
europeus ou, mais oficialmente, de deus patr6es. N5o foi um trabalhador
europeu, no contexts das reba-gees pessoais do estaleiro, da oficina ou do
escrit6rio, o encarrcgado de apresentar ao argelino as quest6es rituais: "Tua
mulher usa v6u? Porque nio te decides a viver a europ6ia? Porque n5o lever
tua mulder ao cinema, ao jogs, ao cafe?'

Os patr6es europeus n5o se contentam com a atitude interrogativa ou com
o convite circunstancial. Elms emprWm "manobras escusas". para encurralar
o argelino e exigir deli decis6es penosas. Por ocasiio de uma testa, natal ou
ano novo, ou simplesmente de uma comemora(go intema, o patrao convida o
empregczdo area/fno e sofa mzf/her. O convtte n5o 6 cotetivo. Cada argelino 6
chamado ao escrit6rio da diregao e convocado particularmente a vir com sua
'pequena familia". A empresa sends uma grande famjlia, serra mal vista se
alguns viessem sem subs esposas, voc6 compreende, n5o 6P... Diante delta
situagao, o argelino enfrenta is vezes mementos dificeis. Vir com sua mulder
6 confessor-se vencido, 6 "prostituir sua mulder", exibi-la, abandonar um
modo de resist6ncia. Por outro lada, it sozinho 6 recusal satisfag5o ao patr5o:

possibilitar o desemprcgo
O estudo de um exemplo escolhido ao acaso, o desenrolar das emboscadas

utilizadas pelo europeu para obrigar o argelino a se smgularizar, a dizer:
Minha mulher usa o v6u, ela n5o vai fair", ou a trair:"Jf que voc6 a queria

ver, aqua este ela"; o canter sfdico e perverso dos lagos e das reba($es:

mostraha de forma resumida, ao nivel psico16gico, a trag6dia da situa$o
colonial, o enfrentamento direto de dais sistemas, a epop6ia da sociedade
colonizada com suas especificidades de vida face ihidra colonialista

Com o intelectual argelino, a agressividade aparece em toda sua
densidade O jP//a#, "escravo passive de um grupo dgldo", encontra uma

st.la maturidade, s5o elogiadas: evoca-se o brilhante futuro reservado a essas jovens
curiosas e n5o se hesita em chamar a ateng5o para o carfter criminoso de uma
eventual interrupg5o da escolaridade da crianga. Aceita-se fazed o pier papal na
sociedade colonizada e prop6e-se ajovem aluna o internato, para que os paid
niquem livres da critica de "vizinhos limitados". Para o especialista de neg6cios
natives. os velhos combatentes e os evoluidos s5o os comandos encarregados de
destruir a resist6ncia cultural de um pals colonizado. As regimes s5c assim
inventariadas em fung5o do nQmero de "unidades ativas" de evolug5o, isto 6, de
eros5o da cultura nacional que das contenham
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certa indulg6ncia de julgamento do conquistador. O advogado e o m6dico, ao
contrario, sio denunciados com um vigor excepcional. Essen intelectuais, que
mant6m suas esposas num estado de semi-escravid5o, sio literalmente
apontados com o dodo. A sociedade colonial se insurge com veem6ncia contra
esse exclus5o da mulher argelina. Essay infelizes, condenadas a "disfargar-

se", muradas, interditas, inquietam e preocupam.
Em presenga do intelectual argelino, os raciocinios racistas aparecem com

particular facilidade. Ainda que sega m&iico, afirma-se, isto n5o o toma
ments frabe... "£ s6 procurar a natureza que ela aparece."... Os exemplos
desse racismo podem multiplicar-se indefinidamente. Abertamente, o
intelectual 6 reprovado por limitar a ampliagao dos hfbitos ocidentais
aprendidos. de n5o fazer seu papel de nOcleo ativo na transfomlai$o da
sociedade colonizada, de n5o deixar sua mulher aproveitar-se dos privi16gios
de uma vida mais digna e mats profunda... Nos brandes centros, 6 comum
ouvir-se um europeu confessar com amargura n5o ter jamais vista a mulher
de um argelino que ele conhece ha vince pnos. A um nivel de apreensao mais
difuso, mas altamente revelador, encontramos a constatag3o amarga de que
'trabalhamos em v5o"... ou de que "o ls15 mant6m a presa '

Ao apresentar o argelino como uma presa disputada com igual ferocidade
pele lslie pda Franca ocidental, explicita-se assim todd um processo de
ocupagao, sua filosofia e sua politica. Este expressao indira de cato que o
ocupante, descontente com suas derrotas, apresenta de madeira simplificada e

pqorativa o sistema de valores que ajudam o argelino se op6e a suas
nameras ofensivas

Aquino que 6 vontade de singulariza($o, desdo de manger intatos albums
aspectos da vida nacional, 6 comparado a condutas religiosas, mfgicas, fa-
nfticas. Conforme as circunstfncias ou os tipos de situagao colonial, esta re-

cusa do conquistador assume formas originais. No seu conjunto, essay con-
dutas foram muito bem estudadas no decorrer dos Oltimos vinte antes; n5o
podemos afirmar no entanto que as conclus6es dai resultantes seyam inteira-
mente vilidas. Os especialistas em educagao de base dos parses subdesen-
volvidos. ou os t6cnicos de desenvolvimento das sociedades atrasadas, ga-

nhariam em compreender o canter est6ril e nefasto de toda pesquisa que fo-
caliza preferencialmente um elemento qualquer da sociedade colonizada
l\,fesmo no quadro de uma nagao rece'lte:dente indeoendn'e nio se pods, sem

perino para a obra empreendida(nem para o equilibrio psic'--16gico do nat vu),

26



concentrar-se em tal ou qual aspecto do conjunto cultural. Maid precisamente,

os fm6menos de contra-aculturag5o devem ser compreendidos coma a
impossibilidade organica de uma cultura em modificar qualquer um de deus
modos de existir, sem ao mesmo tempo repensar sous valores mais profundos,
deus modelos mais estfveis. Falar de contra-aculturag5o numb situag3o
colonial n5o faz sentido. Os fm6menos de resist&lcia observados entre os
colonizados devem referir-se a uma atitude de contra-assimilagao, de

manutengao de uma originalidade cultural, into 6, nacional

As forgas de ocupagao, dirigindo ao v6u da mulher argelina o miximo de
sua agro psico16gica, deviam evidentemente obter alguns resultados. Ocorre
entio que aquie ali uma mulher 6 "salva" e simbolicamente desvelada

Essas mulheres-testemunhas, de rosto nu e corps livre, circulam
atualmente homo moeda forte na sociedade europ6ia da Arg61ia. Em tomo
delas reins uma atmosfera de iniciagio. Os europeus super-excitados pda sua
vit6ria lembram, pda esp6cie de transe que se apossa deles, os fen6menos
psico16gicos da convers5o. E, de rata, os artes5os dessa convers5o ganham
considerag5o na sociedade europ6ia. S5o invejados. S5o apontados a ateng5o
ben6vola da administrag5o

Ap6s o reglstro de dada sucesso, os responsaveis pele poder reforgam sua
convicg5o da id6ia de que a mulder argelina 6 o suporte para a pmetragao
ocidental na sociedade nativa. Cada v6u retirado descobre aos colonialistas

hohzontes at6 ent5o proibidos e shes mostra, pedago a pedago, a came
argelina desnudada. A agressividade do ocupante e, portanto, suas
esperangas, saem redobradas depots da descoberta de dada rosto. Cada nova

mulher argelina desvelada anuncia ao ocupante uma sociedade argelina com
sous sistemas de defesa em vias de deslocamento, aberta e derrotada. Cada

v6u que cai, dada corpo que se libera do constrangimento traditional do #a;k,
cada rosto que se oferece ao olhar duro e impaciente do ocupante, exprime em
nWtivo que a Arg61ta iomega a ren%ar-se e aceita a violagio do
colonizador. A dada v6u abandonada, a sociedade angelina parece aceitar
admissio na escola do senhor e decidir mudar seus hfbitos sob a direl#o e o
patrocinio do ocupante.

Vimos coma a sociedade colonial, a administral$o colonial, percebem o
v6u e esbogamos a dinfmica dos esforgos empreendidos para combats-1o en-
quanto instituil#o e as resist6ncias desenvolvidas pda sociedade colonizada
Ao nigel do individuo, do europeu em particular, talvez sega interessante se-
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guilt as maltiplas condutas nascidas da exist6ncia do v6u, isto 6, da maneira
original que tem a mulher aqelina de estar presents ou ausente

Quaid sio as reag6es que solos levados a registrar no casa de um europeu
n5o diretamente envolvido nessa obra de convers5o? A atitude dominante

parece ser um exotismo romfntico, fortemente tingido de sensualidade. Logo,
o v6u dissimula uma beldade

Uma observagao, entry outras, reveladora dente estado de espirito, foi feita
por um europeu de passagem pda Arg61ia e que, no exercicio de sua profissao
-- ele era advogado -- tinha visto algumas argelinas sem o v6u. Esses homens,
dizia ele, falando dos argelinos, s5o culpados de cobrir tantas belezas

estranhas. Quando um poco, concluia o advogado, receia tail 6xitos, tats
pedeig6es da natureza, deve-se mostrf-las a ele, expo'las. No 1imite,
acrescentava, devia-se poder obrigf-los a faz&lo.

Nos bonded, nos trens, uma mocha de cabell percebida, um pedago de
testa, esbogo de um rosto "perturbador", mant6m e reforgam a convicl$o do
europeu em sua atitude irraciona]: a mu].her argelina 6 a rainha de Ladas as
mulheres. Mas h6 igualmente, entre os europeus, a cristalizagao de uma
agressividade, da tms5o da vio16ncia face a mulher argelina. Desvelar etta
mulher 6 tomar evidente a beleza, 6 desvendar seu s%redo, quebrar sua

resist&lcia, tomb-la disponivel para a aventura. Esconder o rosto 6 tamb6m
dissimular um s%redo, 6 friar um mundo misterioso e escondido.
Confusamente, o europeu vive de maneira complexa sua relag5o com a
mulher argelina. DeseJO de ter esta mulher a sua disposigao, de transforms-la
num eventual obleto de posse

Esta mulher que v6 sem ser vista frustra o colonizador. Ele n5o obt6m
reciprocidade. Ela n5o se entrW, nio se df, nio se oferece O argelino, ern
relagao a mulher argelina, tem uma atitude clara em seu conjunto Ele nio a
v6. Ele tem mesmo o deseyo permanente de nio se aperceber do perfil
feminino, de n5o prestar ateni#o is mulheres. N5o existe, pris, entre os
argelinos, na rua ou numb estrada, esse comportamento do encantro tnter-
sexual descrita ao navel do olhar, da presenga, da contengao muscular, das
diferentes condutas perturbadas is quais nos acostumou a fenomenologia do
encontro. Frente a angelina, o europeu quer ver. Ele reade de maneira
agressiva a essa limitag5o de sua percepgao. Ainda aqui frustragao e
agressividade evoluem em pedeita harmony a
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A agressividade vai se explicitar, pnmeiro, em atitudes estruturalmente
ambivalentcs e no material onirico que se encontra sega no europeu normal,
sqa no que sofre dc perturbag6es neuropfticas.>

Num consult6rio m6dico, por exemplo, no fim do dia, 6 frequente ouvir os
m&iicos europeus expressando sua decepgio. As mulheres que tiraram o v6u
diante deles s5o banais.., vulgares.., nio hf rcalmente porque fazer tanto
mist6rio... Pergunta-se o que 6 que das escondem. As mulheres europ6ias
organizam o conflito com muito menos precaugoes. . Eras aflrmam,
perempt6rias, que n5o se dissimula o que 6 belo e descobrem nesse costume
estranho um desejo "bem feminino" de dissimular impedeigoes. E de
comparar a estratega da europ6ia que pretends corrigir, enfatar, valorizar(a
est&ica, o penteado, a moda) e a da argelina, que prefere velar, esconder,
cultivar a d6vida e o deseyo do homem. Num outro plano, afirma-se que ela
deseja enganar a respeito da "mercadoria" e que a embalagem n3o modifica
realmcnte sua natureza, nem seu valor.

O material onirico fomecido por europeus define outros tomas privilcgia-
dos. J. P Sartre na$ ReWexdes sabre o races/?lo mostrou que, ao navel do
Inconsciente, a mulher judia tem quase sempre um cheiro de violagao. A
hist6ria da conquista francesa da Arg61ia, contando a invasio de aldeias pdas
tropas, o conflsco de bens e a violagao de mulheres, a destrugao de um paid,
contribuiu para o nascimento e a cristalizag5o da mesma imagem dinfmica. A
evocag5o da liberdade dada ao sadismo do conquistador, ao seu erotismo,

5 E preciso mencionar a atitude corrente, principalmente das europ6ias, frente a
un\a categoria particular de evoluidas. Algumas mulheres argelinas sem v6u,
tornam-s© perfeitas ocidentais com uma rapidez espantosa e uma facilidade
insuspeitada. As mulheres europ6ias sentem uma carta inquietagao frente a essas
mulheres. Frustradas diante do v6u, das experimentam uma sensag5o analoga
diante do rosto descoberto, deste corps audacioso, gracioso, sem hesitag5o,
diretamente ofensivo. A satisfagao de dirigir a evolug5o, de corrigir faltas de quem

n5o usa o v6u 6 n5o apenas retirada da europ6ia coma ela se dente em perino no
plano da coqueteria, da elegancia, isto 6, da concorr6ncia, por esta... Noviga
transformada em professional, catecQmena transformada em propagandista, a
mulher argelina p6e em questao a europ6ia. asta n5o tem outro recurso a n5o ser
juntar-se a argelina que releita essas mulheres sem v6u e as coloca, ferozmente, no
campo do mal e da depravag5o. Dir5o as europ6ias: "Decididamente, essas
mulheres sem v6u n5o passam de ar'orais e dec.I'/ergcnhadm " Pda ser bem
sucedida, parece que a integragao precisa de um paternalismo continuado, aceito.
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criou, ao nivel das estratificag6es psico16gicas do ocupante, intersticios,
pontos fecundos de onde podem emergir tanto condutas oniricas coma, em
certas ocasi6es, comportamentos cnminosos

Assim, a violagao da mulher angelina no sonho de um europeu 6 scmpre
precedida do rompimento do v6u. Assistimos alia uma dupla deflorag5o

E a conduta da mulher nunca 6 de ades5o ou de aceitag5o, mas de

prostragao. Cada vez que o europeu, em sonhos de conte&do er6tico, encontra
a mulher argelina, manifestam-se as particularidades de suas relag6es com a
sociedade colonizada. Eases sonhos n5o se desenrolan no mesmo plano er6tico
nem no mesmo ritmo daqueles em que entra em dena a mulher europ6ia

Com a mulher argelina n5o hf conquista progressiva, revelag5o reciproca
e sim, de saida, e com a mfxima vio16ncia, posse, violai$o, quash morte O
ato se reveste de uma brutalidade e de um sadismo paraneur6tico at6 no

europeu normal. Etta brutalidade e este sadismo sao, alias, sublinhados pda
atitude submissa da argelina. No sonho, a mulher vitima gnta, debate-se
coma uma corga, e desfalecida, entregue, 6 penetrada, esquartdada

E precise acentuar tamb6m uma caracteristica do material onirico que nos
parece importante. O europeu nio gonna nunca com uma mulher argelina
isolada As raras ocasi6es em que o encontto se da no plano do casal sio
rapidamente transformadas pda fuga da mulher que, invariavelnlente, con
duz o homem "at6 as mulheres". O europeu sonia sempre com um grupo de
mulheres, com um campo de mulheres, o que n5o deixa de evocar o gnewu, o
harem, temas ex6ticos fortemente implantados no inconsciente. Do mesmo
modo, a agressividade do europeu se expressa em considerag6es sabre a
moralidade da argelina. Sua timidez e sua reserva se transformar5o, em
conformidade com as leis banais da psicologia do conflito, em seu contrario, e

a argelina sera hip6crita, perversa, isto 6, aut6ntica ninfomaniaca
Vimos que a estrat%ia colonial de desagrWg5o da sociedade argelina, ao

navel dos individuos, delegou rapidamente um lugar de primeiro plano a
Enulher argelina. O encamigamento do colonialista, sous m&odos de luta, vgo
naturalmente provocar no colonizado comportamentos reacionais. Frente a
vio16ncia da ocupag5o, o colonizado 6 levado a definir uma posigao de
principio em relagao a um elements antes inerte na configurag5o cultural
nativa. A furia do colonizador em querer desvelar a argelina, seu obJetivo em
ganhar, juste o que Gustaf, a batalha do v6u, 6 que vai provocar a reag5o do
nativo. O prop6sito deliberadamente agressivo do colonialista em tomo do
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&a;k df nova vida a este elemento mono, ja que cstabilizado, sem evolug5o na
fomla ou no colorado, do estoque cultural argelino. Encon-tramos aqui uma
das leis da psicologia da colonizag5o. Num primeiro tempo 6 a aWaD, s5o os
praUetos do ocupante que dcterminam os centros de resist6ncia em tomo dos
quais se organiza a vontade de perenidade de um pave.

E o bianco que cna o negro. Mas 6 o negro que chia a negntude. A ofensi-
va colonialista em tomo do v6u, o colonizado op6e o culto do v6u. O que era
um elemento indiferenciado num conyunto homog6neo, adquire um car6ter
tabu e a atitude de uma argelina em relagao ao v6u sera constantemente refs
rida a sua atitude global em relag5o a ocupagao estrangeira. Diante da 6nfase
posta pelo colonialista em tal ou qual aspecto de suas tradig6es, o colonizado
reage de maneira muito violenta. O interesse em modificar esse aspects, a
afaividade investida pele conquistador em seu trabalho pedag6gico, suas
s&plicas, suas ameagas, tecem em tomo do elemento privil%lada um verda-
deiro universe de resist6ncias. Fazer frente ao ocupante precisamente atrav6s
deste elemento, 6 infligir-the uma derrota espetacular, 6 sobretudo mantel as
dimens6es de conflito e de guerra latente na "coexist6ncia". E manter a atmos-
fera de paz armada

A atitude da mulher argelina, da sociedade nativa, frente ao v6u sofrer6
modificag6es importantes durante a guerra de liberag5o. O interesse dessas
inovag6es reside no cato de que das n5o foram, em nenhum moments, incor-
poradas ao programa de luta. A doutrina da revolug5o, a estrat6gia do comba-
te, jamais postularam a necessidade de uma revis5o de comportamento em
relag5o ao v6u. Pods-se afirmar desde ja que na Arg61ia independente tail
quest6es n5o servo colocadas porque, na prftica revolucionfna, o povo com-
preendeu que os problemas se solucionam no movimento mesmo que os

At6 1955, o combate era conduzido exclusivamente pelts homens. As
caracteristicas revolucionfrias dense combats. a necessidade de uma
clandestinidade absoluta, obdgam o militante a manter sua mulher numa
ignorancia absoluta. A medida que os inimigos se adaptam is formal de
combate, surgem novak dificuldades, exigindo soluiPes originais. A decis5o
de incorporar as mulheres coma elementos ativos na revolugao angelina n5o
foi 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 n5o mais excluir certas

col oca
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fom\as de combats. Progressivamente, se faz sentir a urg6ncia de uma guerra

total. Mas incorporar as mulheres n5o corresponds apenas ao deseyo de
mobilizar o conjunto da nagao. E preciso altar harmoniosamente a entrada das
mulheres na guerra e o respeito ao tips de guerra revoluciongria. Dito de
outra forma, a mulher dove responder com tanto espirito de sacriflcio quanto
os homens. E precise, pois, ter nela a mesma confianga.que se exide quando
se trata de militantes eiperientes e vfrias vezes presos- E precise, pris, exigr
da mulher uma elevag5o moral e uma forma psico16gica excepcionais. Nio
faltam hesitag6es. As engrenagens revolucionfrias tinham assumido uma
certa envergadura, a miquina andava num certs ritmo. Era preciso complicar
a mfquina, isto 6, aumentar sua produgao sem alterar sua efic6cia. As
mulheres n5o podiam ser concebidas coma pegas de reposigao e sim homo
elemento capaz de responder adequadamente a novas tarefas

Nas montanhas, as mulheres ajudavam os militantes durante as paradas ou
las convalescengas dos ferimentos ou de febres apanhadas no z#ebe/. Mas

decidir incorporar a mulder coma elemento capital, fazer a revolugao
depended de sua presenga e de sua agro em ta] ou qual seton, era
evidentcmente uma atitude totalmente revolucionfria. Assentar qualquer

ponto da revolugao sabre sua atividade era uma decis5o importante
Tal decis5o era dificil por vfrias raz6es. Vimos que durante todo o periodo

de dominai#o incontestada a sociedade argelina, e particularmente as
mulheres, tendiam a fugir do ocupante. A tenacidade dele na empresa de
desvelar as mulheres, de fazer dela uma aliada na okra de destruigao cultural,

reforgou as condutas tradicionais. Essas condutas, positivas na estrat%ia de
resist6ncia a agro corrosiva do colonizador, tiveram naturalmente efeitos
n%ativos. A mulher, sobretudo nas cidades, perdeu em tranquilidade e
seguranga. Tendo apenas espagos restritos para domesticar, seu corpo nio
adquiriu a mobilidade normal a vista de um horizonte ilimitado de avaudas,
de calgadas, de cases, veiculos, pessoas a evitar, em quem n5o esbarrar
Esta vida relativamente enclausurada e em arredores conhecidos,

inventariados e regulados, compromete gravemente toda revolugao imediata
Os chefes politicos conheciam pedeitamente essas particularidades e suas

hesitag6es expressavam a consci6ncia que tinham de suas responsabilidades
Ewes tinham o direito de duvidar do sucesso dessa medida. Tal decis5o n5o
ida ter consequ6ncias catastr6ficas para o desenrolar da revolug5o?
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A essa d&vida juntava-se um elemcnto igualmente importante. Os
responsiveis hesitavam em alistar as mulheres porque n5o ignoravam a
ferocidade do colonizador. Os responsfveis pda revolug5o n5o se faziam
quaisqucr ilus6cs sabre as potcncialidades criminosas do inimigo. Quake
todos tinham passado por suas pris6cs ou tinham conversado com os fugitivos
dos campos ou das colas da policia judicifria francesa. Nenhum doles
iglorava que qualquer argelina presa syria torturada at6 a morte. E
relativamcnte facil comprometer-se a si mesmo nesse caminho e admitir como

uma das vfrias possibilidades a de morrer sob tortura. E um pouco mats
dificil designar algu6m que expressamcnte arrisca essa morte com certeza
Ora, era preciso decider a entrada da mulher na revolugao; as oposig6es
ntemas foram massivas e coda decis5o provocava as mesmas hesitag6es,

fazia voltar o mesmo descspero
Diante do sucesso extraordinfrio dcssa 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 presalte que a argelina alistada aprende, ao mesmo tempo, e por
instinto, scu papel de "mulher sozinha na rua" e sua missio revoluciongria. A
mulher argelina nio 6 un] agente secrete. E sem aprendizagem, sem ensaio,
sem hist6ria, que ela sai para a rua, tr6s granadas em sua sacola de m5o ou o
relat6rio de atividades de uma regiio em seu compete. Para ela, n5o hf a
sensai#o de fazer um paper lido muitas e muitas vezes nos romances ou vlsto
no cinema. Ela n5o tem este coeflciente de jogs, de imitag5o, quake sempre

presents nesta forma de agro quando a estudamos numa ocidental
N5o se trata da explicitagao de um personagem conhecido e mil vezes

frequentado na imaginag5o ou em relatos. E um nascimento aut6ntico, em
estado pure, sem proped6utica. Nio h6 personagem a imitar. Ao contririo, hf
uma intensa dramatizag5o, uma diferenga marcante entre a mulher e a
revolucioniria A mulher argelina se coloca, de maida, ao navel da trag6dia

A multiplicagao das c61ulas da F. L. N., a extens5o de novas tarefas,
finangas, estrat%jas, contra-estrat6gias, formag5o politica, a necessidade de

( Mencionamos aqui apenas as realidades conhecidas pelo inimigo. Silenciamos
sabre as novak formal de agro adotadas pdas mulheres na revolug5o. De cato, desde
1958, as torturas infligidas aos militantes tornaram conhecida dos ocupantes a
estrat6gia-mulder. . Atualmente, novak estrat6gias est5o sends utilizadas
Compreende-se assim que silenciemos sobre das.
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constituir, para dada c61ula em exercicio, tr6s ou quatro c61ulas substitutas, de
reserva, suscetiveis de entrar em agro ao menor alerta em relag5o ao plano
original, obrigam os responsfveis a procurar outros elementos para realizar
miss6es estritamente individuais. Depois de uma Qltima s6rie de confrontos
entre os responsaveis e, sobretudo, diante da urg6ncia dos problemas
cotidianos colocados para a revolugao, loma-se a decis5o de alistar
concretamente o elements feminino na lula nacional

E preciso insistir kinda uma vez sobre o carfter revolucion6rio delta
decis5o. No inicio, sio contatadas as mulheres casadas. Mas rapidamente
essas restrig6es servo abandonadas. Foram escolhidas primeiro as mulheres
casadas cujos maridos fossem militantes. Em seguida, foram desigladas as
viQvas ou as divorciadas. De qualquer modo, nunca havia jovens.
Inicialmente porque uma jovem, mesmo com vinte ou vinte e tr6s anon, nio
tem oportunidade de sair sozinha de casa. Mas os deveres de m5e ou de
esposa daquelas mulheres, a necessidade de reduzir ao minimo as possiveis
consequ6ncias de sua prisao e de sua monte e, ainda, o nQmero cada vez maior
de jovens voluntarias, levaram os responsaveis politicos a fazerem outra
concess5o, banindo qualquer restrigao e a apoiar-se, sem disting6es, no
conjunto das mulheres argelinas

Nesse perfodo, a mulher agente de ligai$o, portadora de mapas,
precedendo em cem ou duzentos metros um chefe em aldo, ainda usa o v6u;
mas a partir de certs momento as engrenagens da lute se deslocam em direg5o
a cidade europ6ia. O manto protetor da kasbaA, a cortina de seguranga quase
or#nica que a cidade frame tice em tomo do nativo 6 retirada e a argelina 6

langada a descoberto na cidade do conquistador. Rapidamente ela adota uma
conduta ofmsiva absolutamente incrivel. Quando um colonizado empreende
uma agro contra o opressor, e quando este opress5o foi exercida atrav6s de
fomtas de vio16ncia exacerbada e continua coma na Arg61ia, ele dove veneer
uma s6rie de interdig6es. A cidade europ6ia n5o 6 o prolongamento da cidade
nativa. Os colonizadores n5o se instalaram no meio dos natives. Eles
cercaram a cidade nativa, organizaram o sino. Todas as saidas da kas6a& de
Angel desembocam no inimigo. O mesmo acontew em Constantina, em Oran,
em Blida. em Bane.

As cidades nativas sio sistematicamente cercadas pele conquistador. E
precise ter em m5os os pianos urbanisticos de uma cidade na co16nia,

juntamente com as avaliag6es do estado maier das forgas de ocupagao, para
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se ter uma id6ia do rigor com o qual 6 organizada a imobilizag5o da cidade
nativa, do centro aut6ctone.

A16m das mulheres que trabalhavam homo emprWdas dom6sticas para os
conquistadores, aquelas que o colonizador chama, indiferenciadamente, de
Fatimas", a argelina, sobretudo a jovem angelina, pouch se aventura na

cidade europ6ia. Quash tados os sous deslocamentos ocorrem na cidade frabe
E mesmo na cidade 6rabe, sous deslocamentos sio reduzidos ao minima. Nas

paras vezes em que a angelina abandona a cidade, o faz qpase sempre por
ocasiio de album events, sega excepcional(norte de um parents, morador
numa localidade vizinha), sega, mats comumente, para visitas a familiares nas
festas religiosas, ou para a perWnagao. Nesse caso, atravessa-se a cidade
europ6ia num veiculo, na maier parte das vezes durante o dia. Na cidade
europ6ia, a argelina, a jovem argelina -- a16m de algumas raras estudantes
(que alias nio t6m nunca a desenvoltura f aol de suas hom61ogas europ6ias)
devs veneer uma multiplicidade de interdig6es intemas, de temores

subjetivamente organizados, de emol;6es. Ela precisa enfrentar, ao mesmo
tempo, o mundi essencialmente hostil do ocupante e as forgas da policia,
mobilizadas, vigilantes, eficazes. A cada entrada na cidade europ6ia, a
argelina deve obter uma vit6ria sobre si mesma, sobre seus temores infantis.
Deve retomar a imagem do ocupante fixado em album lugar de seu espirito e
de seu corps para remodels-la, produzir o trabalho capital de erosio dessa
imagem, tomb-la sem ess6ncia, arranc6-la de sua vergonha, dessacralizf-la

Os ataques ao colonialismo, a principio subletivos, s5o o resultado de uma
vit6ria do colonizado sabre seu velho meds e sobre o desespero ambiente
destilado dia a dia por um colonialismo que se instalou com uma penspec/h'a
de eternidade.

A jovem argelina, dada vez que 6 chamada, estabelece uma rela$o. Ariel
n5o 6 mais a sua cidade arabe, mas a zona aut6noma de Ariel, o sistema
nervosa do dispositivo inimigo. Oran, Constantina, ampliam suas dimens6es
Desmcadeando a luta, o argelino desata o lags que se fbchava em tomo das
cidades nativas. De um panto a outro de Angel, de Ruisseau a Hussein-Dey,
de El-Bear a rua Michelet, a revolug5a elia novak relag6es. E a mulher
argelina, ajovem argelina, que, numa proporgao cada vez maier, assumiri
essay tarefas.

Portadora de mensagens, de ordens verbais complicadas, is vezes
decoradas por mulheres sem qualquer instru.;ao, tail sio algumas das miss6es
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confiadas a mulher argelina. Ela dove tamb6m montar guarda, durante uma
hora ou mais. em frente a casas onde se realizam encontros entre os
dirigentes. No decorrer desses minutos interminfveis, em que 6 preciso evitar
ficar parada porque se chama a atengao e evitar afastar-se muito porque se 6
responsfvel pda seguranga dos irmios if dentro, frequentemente ocorrem
cenas traci-c6micas

Etta jovem angelina sem v6u que faz o fraffa;r 6 frequentemente notada
por jovens que se comportam coma todos os jovens do mundi, mas com um
toque especial, consequ6ncia da id6ia que habitualmente se tem sabre quem
nio usa o v6u. Reflex6es desagradfveis, abscenas, humilhantes Quando tail
coisas acontecem, 6 precise apertar os denies, caminhar alguns metros,
escapar aos passantes que dirigem sua atengao sobre voc6 e que d5o a outros

passantes sega a id6ia de agir como des, sega a de tamar sua defesa. Ou ent5o,
6 com vinte, trinta, quarenta milh6es que a mulher argelina se desloca,
levando o dinheiro da revolugao em sua bolsa ou numa maleta, o dinheiro que
servirf para cobrir as necessidades das familial dos prisioneiros ou para
comprar medicamentos e viveres para o maq#fs.

Este aspects da revolui#o tem side conduzido pda mulher argelina com
uma constancia, um controle de sie um sucesso inacredit6veis. A despeito das
dificuldades intemas, subyetivas, e malgrado a incompreensio is vezes
violenta de uma parte da familia, a argelina assumirf todas as tarefas que Ihe
foram confiadas

Progressivamente as coisas se complicam. Os chefes que se locomovem e
que utilizam homo mulheres-guias jovens trabalhadoras n5o s5o mais
politicos novos, ainda desconhecidos da policia. Pda cidade comegam a
transitar chefes militares imporuntes, deslocando-se. Esses s5o conhecidos,

procurados. N5o hf um comiss6rio de policia que n5o tenha a toto doles sobre
a mesa

Esses militares que se deslocam, eases combatentes, sempre carrWm
armas. Pistolas autom6ticas, rev61veres, granadas, is vezes judo ipso. E com
Brandes retic6ncias que os responsfveis politicos conseguem fazer com que
esses homens, que n5o acettariam se tamar prisioneiros, corMem suas armas a
jovem encarrWda de precede-los, armas que devem rapidamente recuperar,
se a situag5o se complica. O corteao avanga assim em plena cidade europda
A cem mdros uma jovem com uma maleta na m5o e atrfs dais ou tr6s
homens com aspecto relaxado. Aquela jovem que 6 o carol e o bar6metro do
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grupo, controla o ritmo do perino. Parar-continuar-parar'continual, e as
viaturas de policia que se sucedem nas dual direi;6es, 6 as patrulhas, etc

A miss5o terminada. os militares contar5o que de vez em quando era forte
o deseJO de recuperamlos nossa maleta, porque tinhamos modo de semlos
detidos e de n5o termos tempo de nos defender. Nessa ftse, a mulher argelina
se enterra um puco mats na came da revolugio

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

ggantescas
Tendo que responder volpe por volpe aos massacres de avis argelinos nas

montanhas e nas cidades, a chefia da revolug5o se v6 obrigada, se n5o quiser

que o terror se install na populagao, a adotar formas de luta at6 ent5o
descartadas. Esse fen6meno n5o foi devidamente analisado, n5o se insistiu o
suficiente sobre as raz6es que levam um movimento revolucionfrio a escolher
asta arena que se chama terrorismo

Durante a resist6ncia francesa, o terrorismo visava os militares, alemies
em ocupagao, ou as instalagoes estrat6gicas do inimigo. A t6cnica do
terrorismo 6 a mesma. Atentados individuais ou atentados coletivos com
bombas ou descarrilhamento de trens. Na situagao colonial, precisamente na
Arg61ia onde a populagio europ6ia 6 importante e onde as milicias territoriais
rapidamente engajaram o carteiro, o enfermeiro e o vendeiro no sistema
repressive, o responsavel pda lula se v6 confrontado com uma sttuagao
absolutamente nova

Ningu6m toma facilmente a decis5o de matar um civil na rua. Ningu6m
coloca sem drama de consci6ncia uma bomba num lugar p&blico

Os argelinos responsaveis que, levando em conta a intensidade da
repressao e o car6ter furioso da opress5o, acreditavam poder responder sem
graves problemas de consci6ncia aos golpes, descobriram que os cnmes mats
horriveis n5o constituem uma desculpa suficiente para certas decis6es

Virias vezes os responsfveis desistiram de pianos ou chamaram de volta,
no Qltimo minute, o .Foal encarrWdo de colocar a bomba. Havia, sem

d&vida, a lembranga de avis morton ou horrivelmente mutilados, o que
explicava essay hesitag6es. Havia o cuidado politico de n5o fazer centos

gestos que arriscavam desnaturar a causa da liberdade. Havia tamb6m o meds
de que os europeus que trabalhavam com a Frente n5o compreendessem esses
atentados. Triplo cuidado, portanto, de n5o acumular as vitimas is vezes
incentes, de n5o dar uma id6ia balsa da revolugao e, en6im, de manter a seu
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dado os democratas franceses, os dcmocratas de todos os paiscs do mundo e
os europcus da Arg61ia atraidos polo ideal nacional argclino.

Ora, os nlassacrcs de argclinos, as razias nas areas rurais, quc rcforgam a
confianga dos clvis curopeus, parccem consolidar o estatuto colonial e injctam
esperanga no mundo colonialista. Os europeus que, depots de certas ag6cs
nlilitarcs do Ex6rcito Nacional Argelino a favor da luta do povo argelino,
tinham abafado seu racismo e sua insolencia, retomaram sua antiga
arrogancia, scu desprezo tradicional

Lcmbro-me daquele burocrata de Birtouta, no dia em que o avigo quc
transportava cinco integrantes da Frente de Libertag5o Nacional foi
interceptado, que brandia sua revista com as fotos doles, gritando:"N6s os
pegamos, echo que deviamos castro-los.

Coda golpc dado na revolug5o, coda massacre perpctrado peso advcrsirio,
reforga a ferocidade dos colonialistas e circa por todos os lados o civil
a rgelino .

Os trans carregados de militares franceses, a marinha francesa na baia de
Ariel e de Philippeville, manobrando e bombardeando os avi6es da
resist6ncia, os milicianos que irrompem nos doaars e liquidam scm pensar os
hamens argelinos, judo ipso contribui para dar ao povo a impressio de que ele
n5o 6 defendido, que n5o 6 protegdo, quc nada mudot,i c quc os europeus
podem fazer o que quiserem. E o periodo no qual se ouve europeus dizcndo
pdas mas: "Quc dada um de n6s pogue dez e os enterre e voc6 vera qtle o
problema se resolve logo.

E o povo argelino, especialmente nas cidades, v6 elsa jactancia enlamear
sua dor e constata a impunidade disses criminosos que nio se escondem
Podemos perguntar a todos os argelinos, a todas as argelinas de uma cidade o
name dos torturadores e dos assassinos da r%l5o e oster respostas

A partir de um certo momento, uma parte da populag5o admire a d&vida
em seu espirito e se pergunta se 6 verdadeiramente possivcl rcsistir
quantitativa e qualitativamente is ofensivas do ocupante.

A liberdade merece que se penetre nesse enorme circuits do terrorismo e
do contra-terrorismo? Tal desproporgao n5o exprirhe a impossibilidade de
escapar a opress5o?

Entretanto, outra parte da populagao se impacienta e quer parar a
vantagem que o inimigo lava na via do terror. A decis5o de atacar
individualtnente e nominalmente o advers6rio nio pods mats ser descartada
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Todos os prisioneiros abatidos ao tentar fugir", os gritos dos supliciados.
exigem que novak formas de combate seam adotadas

S5o visados em primciro lugar os policiais e os lugares de reuniio dos
colonlalistas (cafes em Angel, Oran, Constandna). A angelina mergulha
totalmente. desde o inicio, e com obstinag5o, na a$o revolucioniria. E ela
quc transports em sua bolsa a$ granadas e os rev61veres que um ./idn;
recolher6 no &ltimo minuto, frente ao bar ou quando passe o criminoso

desiglado. Durante esse periods, os argelinos apanhados na cidade europ6ia
s5o impiedosamente interpelados, presos, revistados

Porisso 6 preciso seguir o caminho paralelo dente homem e delta mulher,
deste casal que lava a matte ao inimigo, a vida a revolug5o. Um apoiando o
outro, mas aparentemente estranhos um ao outro. Uma transformada
radicalmente em europ6ia, desenvolta e desembaragada, insuspeita, adaptada
ao meir, e o outro, estrangeiro, atento, caminhando para seu destino

O /idai argelina, ao contrfno dos anarquistas desequilibrados, tomados
c61ebres pda literatura, n5o se droga

O .Foaf nio tem necessidade de igiorar o perino, de obscurewr sua
consci6ncia ou de esquecer O "terrorista", desde que aceita uma missao,
deixa a morte entrar em sua alma. E com a monte que ele tem um encontro
deste ent5o O.pilaf tem, ele, um encantro com a revolugao e com sua pr6pria
vida. O.pdas nio 6 um sacriHcado

Certamente ele n5o recua diante da possibilidade de perder a vida pda
independ6ncia da patna, mas em nenhum memento ele escolhe a monte

Fraser, por exemplo, simboliza uma tradigao colonialista e um m6todo
inaugurado em S6tif e em Guelma em 1954.7 A16m disco, a pretensa forma de
kroger cristaliza a colonizag5o e autoriza as . esperangas daqueles que

comegavam a duvidar da solidez real do sistema E ao redor de homens como
kroger que se reunem e se encoralam uns aos outros os ladr6es e assassinos
do poco argelino lsto, o./idai, e a mulher que o acompanha, a mulher-
arsenal. o salem

Portadora de rev61veres, de granadas, de centenas de cart6es falsos de
identidade ou de bombay, a mulher argelina sem v6u evolui homo um peixe na
aqua ocidental. Os militares, as patrulhas francesas soniem a sua passagem,
derretem-se em cumprimentos sabre seu fisico aquie ali, mas ningu6m

7 Prager, um dos lideres colonialistas. Executado por um/idai no anal de 1956
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suspeita que em suas maletas est5o as pistolas-metralhadoras que, em
seguida, destruir5o quatro ou cinco membros de uma das patrulhas

'lipreciso voltar a asta jovem, que ontem tirou o v6u, avangando na cidade
europ6ia roberta de policiais, de paraquedistas, de milicianos. Ela n5o
caminha maid junta aos muros, como tendia a fazer antes da revolug5o
Constantemente chamada a se apagar diante 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 angelina que tirou o v6u se mdireitam. O passe 6 saito e
planeyado: nem muito rfpido, nem muito lentz. As pemas est5o nuas, nio
presas num v6u, deixadas a seu bel-prazer, e as ancas est5o "liberadas

Na soctedade traditional, o compo da jovem argelina Ihe 6 revelado pda
nubilidade e peta v6u. O v6u recobre o corps e o disciplina, o tempera, no
exato momalto em que ele conhece sua face de maier efervesc6ncia. O v6u

protege, da seguranga, tsola. E precise ter ouvido as confiss6es de argelinas
ou analisar o material onirico de algumas mulheres que tiraram o veu
recentemente, para apreciar a importancia do v6u no corps vivido da mulher
Impress5o de compo rasgado, langado a deriva; os membros parecem se
alongar indefinidamente

Quando a argelina prwisa atravessar uma rua, durante moto tempo ela
ezra no julgamento da dist6ncia exata a percorrer. O corpo desvelado parece
escapar, it-se aos pedagos. Impressao de estar mal vestida, quer dizer, estar

nua. Impressao intensa de ser incompleta. Uma sensa($o angustiada de
inacabamento. Uma sensai$o amedrontadora de desintWagao. A aus6ncia do

v6u altera o esquema corporal da angelina. Ela precisa inventar rapidamente
novak dimens6es para seu corpo, novas formas de controle muscular. Ela
precisa criar para si um passe de mulher-desvelada-fora. Ela precisa quebrar
toda timidez, todd mau jeito(porque 6 precise passar por europ6ta), evitando

ao mesmo tempo a sobranaria, as cores vilas, que chamam a ateng5o. A
argelina que intra completamente nua na cidade europ6ia reaprende seu
compo, se reinstala de maneira totalmente revolucionfria. asta nova dia16tica
do compo e do mundi 6 capital no casa da mulher.K

8A mulher que, antes da revolugao, n5o saba nunca de casa, a n5o ser acompanhada
de sua m5e ou de seu marido, vai se ver com miss6es precisas: homo it de Oram a
Constantina ou Angel. Durante v&ios dias, inteiramente s6, levando mensagens de
importancia capital para a revolugao, ela toma o trem, dorms com uma familia
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Mas a argelina n5o este apenas em conflito com seu compo. Ela 6 um elo,
is vezes essencial, da mfquina revolucion6ria. Ela carr%a armas, conhece
refugios importantes.E 6 em fung5o de perigos concretos que ela enfrenta que
6 precise compreender as vit6rias intransponiveis que ela tele de veneer para
poder dizer a seu chefs, na volta: "miss5o concluida... R.A.S."9

Outra diflculdade que merece ser assinalada surgu desde os primeiros
moses da atividade feminina

Durante deus deslocamentos, a mulher argelina que nio usava o v6u podia

ser vista por um parente ou amigo da familia. O paid imediatamente avisado
Naturalmente, o pai hesita em prestar ateng5o a tais alWgoes. Mas os
relat6rios se multiplicam. Pessoas diferentes afirmam ter visto "Zora ou
Fatima. sem v6u. caminhando homo uma... Deus nos protqa." O pai decide
ent5o exigir explical;6es As primeiras palavras, ele desiste. Sob o olhar fimte

da jovem, o pai compreende que o engalamento na ai#o 6 antigo. O velho
medo da desonra 6 equilibrado pele novo modo, recente e fno, da morte, no
combate ou sob tortura, da mega. Toda a familia por trig da mega, o pai
argelino, ordenador de today as coisas, fundador de todos os valores, seguem
o rastro da filha, se infiltram, se enpJam na nova Arg61ia

desconhecida, com militantes. E precise tamb6m mover-se de maneira harmoniosa,

ja que o inimigo presta ateng5o aos que fracassam. Mas o importante aquie notar
que o marido n5o coloca nenhuma dificuldade para deixar sua mulher partir em
miss5o. Seu orgulho, ao contr6rio, seri dizer, na volta do agente de ligagao: "Voc6
v6. tudo foi bem em sua aus6ncia". O velho cidme do argelino, sua descon6ianga

'cong6nita", sumiram em contato com a revolugao. E precise observar tamb6m que
Enilitantes procurados refugiavam-se na casa de outros militantes ainda n5o
identi6icados peso ocupante. Nessas condig6es, durante todd o periods, 6 a mulher
que, a s6s com o refugiado, busca seu alimento, o jornal, o correio. Em nenhum
memento, tamb6m ai, aparece qualquer desconHianga ou temor. Engalados na luta,
o marido ou o pai descobrem novak perspectivas sobre as relag6es entre os scxos. O
militante descobre a militante e em conjunto des criam novas dimens6es para a
sociedade argelina.
9 Fazemos aqui uma descrig5o de atitudes. Ha todd um outta trabalho a faber sobre
o papel da mulher na revolugao. A mulher na cidade, no dgebe/, na administrag5o
inimiga, a prostituta e as informag6es que ela (bt6m, a mulher na pris5o, sob
tortura. frente a morte. frente aos tribunais. Todos esses items revelariam, depois de
esmiugados, um nQmero incalculfvel de fates essenciais para a hist6ria da luta
nacional
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V6u arrancado. recolocado, v6u instrumentalizado, transformado em

t6cnica de camuflagem, em forma de luta. O carfter quake tabu que o v6u
assumiu na situai#o colonial desapareceu quash completamente no decorrer
dajuta de liberagao. At6 as argelinas nio intWadas ativamente na lula
adotaram a atitude de abandonar o v6u. E verdade que sob certas condig6es,
sobretudo a parter de 1957, o v6u reapareceu. As miss6es se tomaram dada

vez maid dificas. Agora o adversirio gabe, tends alguns nulitantes fajado sob
tortura, que mulheres europeizadas na apar&lcia tem um papel fundamental
na bata[ha. A]6m disso, a]gumas europ6ias da Arg61ia sio presas e a confus5o
dos adversfrios toma visivel que seu pr6prio dispositive desaba. A
descoberta, pdas autoridades francesas, da participag3o de europeus na luta
de liberagao fai uma das marcas da revolug5o angelina. A paitir dai, as
patrulhas francesas interpelam a todos. Europeus e argelinos s5o igualmente
suspeitos. Os limited hist6ricos sio corroidos e desaparecem. Qualquer pessoa
que carregue um pacote 6 convidada a desfaz6-1o e a mostrar o conte6do
Quajquer um pods exigir de qualquer outro explicagaes a respeito de uma
encomenda para a Arg61ia, Philipeville ou Batna

Em tais condig6es, toma-se urgente dissimular o pacote aos olhos do
ocupante e cobrir-se outra vez com o paik protetor.

Mais uma vez, 6 precise reaprender uma nova t6cnica. Levar sob o v6u um
obyeto pesado, "perigoso de manipular", disse o chefe, e dar a impressao de
ter as m5os livres, de que n5o hf nada sob o hail, a n5o ser uma pobre
mulher ou uma insignificante jovem. N5o se trata mais simplesmente de
cobrir-se com o v6u. E preciso mostrar uma tal "cabega de Fatima" que o

soldado flque tranquilo: essa ai6 incapaz de fazer qualquer coisa
Muito dificil. E os policiais que interpelam, ha apenas tr6s metros de voc6,

uma mulher com o v6u que nio parece particularmente suspeita. Adivinha-se,
pda express5o pat&ica do responsfvel, que se tratava daquela, com a bomba
ou a bolsa de granadas, amarradas ao corps por todo um sistema de
barbantes e correias. Porque as maas devem estar livres, exibidas nuas,
humilde e ingenuamente apresentadas aos militares para que des n5o fossem
maid lange. Mostrar as m5os limpas e aparentemente m6veis e livres 6 o sinai
que desarma o soldado inimigo.

O compo da argelina, que se despojou num primeiro memento, se dilata
agora
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Enquanto num pnmetro moments era preciso arremessar o compo,

discipline-lo no sentido da imposig5o, ou da sedug5o, agora 6 precise anulf-
lo, tomb-lo disforme, no extreme, tomb-lo absurdo. E, homo vimos, a ftse
das bombay, das granadas, dos carrWdorcs de metralhadoras

Ora, o inimigo este prevcnido e, nas mas, 6 a cdna c16ssica das mulheres
argelinas coladas aos muros, sabre coos corpos se passeia, jncansavelmente,
os famosos detectores magl6ticos, as "fngdeiras". Qualquer mulher com v6u,
qualquer argelina, toma-se suspeita. N5o ha discriminag5o. .E o periodo no
qual homens, mulheres, criangas, todo o povo argelino experimenta de repente
sua unidade, sua vocagio nationale a fus5o da nova soctedade argelina

lglorando, ou fingindo ignorar essas condutas inovadoras, o colonialismo
frances reedita, por ocasi5o do 13 de maio, sua campanha clfssica de
ocidentalizag5o da mulher argelina. Empregadas dom6sticas ameagadas de
demissao, mulheres pobres arrancadas de seu lar, prostitutas, s5o conduzidas

a praia pCtblica e slm&o//ca/nen/e desveladas aos gritos de "Viva a Arg61ia
francesal" Diante dessa nova ofensiva, reaparecem as velhas reag6es

Espontaneamente, e sem palavra de ordem, as mulheres argelinas que hf
muito n5o usam o v6u retomam o fa;k, afirmando assim que n5o 6 verdade
que a mulher se libera a convite da Franca e do general De Gaulle.

Por trig dessas reag6es psico16gicas, sob elsa resposta imediata e pouco
dlferenclada, 6 prectso ver sempre a atitude global de recusa dos valores do
ocupante, ainda que obletivamente se ganhasse em assume-los. E por nio ter
percebido esta realidade intelectual, esta disposig5o caracterio16gica (6 a
famosa sensibilidade do colonizado) que os colonizadores juram "fazer-shes o
bem apesar deles mesmos". O colonialismo desela que tudo decorra dole. Ora,
a caracteristica psico16gica dominante do colonizado 6 de arrcpiar-se diante
de qualquer convite do conquistador. Ao organizer a famosa cavalgada do 13
de maid, o colonialismo obrigou a sociedade argelina a retomar m&odos de
luta ja ultrapassados

Num certs sentido, as diferentes cerim6nias provocaram uma volta atr6s,
uma rWessao

O colonialismo precisa aceitar que as coisas acontegam sem o seu
controle, sem sua direg5o. lsso nos lembra a fuse dita por um politico
afncano numa assemb16ia intemacional. Respondendo ao clfssico pretexto da
imaturidade dos povos colonizados e de sua incapacidade de administrag5o,
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esse homem reclamava para os povos sub-deserivolvidos "o direito de se
govemarem mal

As disposii;6es doutrinfrias do colonialismo em sua tentativa de justificar
a manutengio de sua domina($o, quake sempre empurram o colonizado a
contra-propostas de trincheira, rigidas, estfticas.

Depois do 13 de maid, o v6u 6 reLomado, mas definitivammte despqado
de sua dimens5o exclusivamente tradicional

Existe portanto um dinamismo hist6rico do v6u, concretamente perceptivel
no desenrolar da cotonizag5o na Arg61ia. No initio, o v6u 6 mecanismo de
resist6ncia, mas seu valor para o grupo social permanece muito forte. Usa-se
o v6u por tradig5o, pda separagao rjgida dos sexos, mas tamb6m porque o
ocupante auer den'e/a/" a ,4/:gd/f a. Num segundo momento, a mudanga ocorre
por ocasi5o da revolug3o e em circunstincias precisas. O v6u 6 abandonado
no decorrer da ai$o revolucionfria. O que era deseyo de se contrapor ds
ofensivas psico16gicas ou politicas do ocupante, toma-se meir, instrumento.

O v6u aluda a angelina a responder is novas quest6es colocadas peta luta
A iniciativa das reag6es do colonizado escapa aos colonialistas. Sio as

exig6ncias de combats que provocam na sociedade argelina novak atitudes,
novas condutas, novas modalidades de apresentar-se.

ANtXOto

Ncl terra argetirta que se I,ibera a coda dia thais e
n\ais da opressao cotoniatista, assistitnos a derrubada
de velhos mites.

Entry as "coisas incompreenstveis" do multdo
cotonia!. citava-se abundantemente o casa da mul,her

argetina. Os estudos de soci6togos, orientalista.s.
juristas, abundam em observag6es a respeito da mather
angelina.

1 0 Extrato de um texts de mano de 1 957, publicado em /?eels/enc'e ,4/gdrfenne.
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A !eitura ({os iltliltios debates na Assetnbt6ia

Nacillnat fraticesa it\di(a {] prego que se atribiliu iinla
clbor(!agetY! (oerertte (hesse "problenia" . A tnaioriu dos
clebatedores evoca o drattla da ar8elitta e exide sita
I.iberaqao. Unico tt\eio. acrescenta-se. de desarttlar a
rebetido. Etttre os itltelecttlais colottiatistas. 6 ttttia
corlstartte a tratts3ar agri(} do sistettta co oriial enl" cano
sociol6gico

Elt (1l afar la e otto hards a argelina derrttbou today
as pseudo-verdades que argos de "pesquisas de ccltt\po
pareciart\ ler amplartlente cot$rntado.

E (ltie a gtlerra revotuciondria ndo 6 utTla guerra de
h o tttelts

E (iue a socio(!cede argelitta tnostra lido ser a

ociedade settt tt\ilitteres que tem side descrita.
Lada a lada conosco. ttossas irtttds desorgattiza t

coda v€vh thais o dispositivo inimigo e !iqttidattt
dqlrtitivalttetite \ elias ntisti$cag6es .\ \

1 1 N.T. L'Alg6rie se d6voile, traduzido de Soc'to/ogle d'une rdvo/u/f on, Maspero:
Paris, 1972.
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DENSO DE HONRA

Pierre Bourdieu

Quando discutimos os niveis de adequag5o
descritiva e explicativa, imediatamente surgem
quest6es a respeito da solidez dos dados, em
termos dos quads o 6xito serf avaliado (..). Pode-se
perguntar, por exemplo(..), coma podemos
afirmar que as dual s5o fuses de tipos diferentes,
ou que 'A vontade que John tem de agradar' 6 bem
construida enquanto que '0 i-vontade de John em
agradar n5o o 6, e asia por diante. Nio ha
resposta satis£at6ria para essa quest5o; os dados
deste tipo se constituem no tema da teoria
linguistica. Deixando-os de dado corremos o risco
de destruir nosso obieto.

Noam Chomsky, Current iffuei- in /ingufsrlc
/henry

N. sempre teve o que quid, fizera os outros trabalharem para si,
beneficiara-se, homo por direito senhorial, de tudo o que os outros tinham de
melhor em seus campos e em subs casas; ainda que tivesse perdido posigao,
ele achava que tudo Ihe era permitido e pensava ter o direito de tudo exigir, de
ser o 6nico a tomar a palavra, de insultar e at6 de bater nos que se opunham a
ele. Sem ddvida era por isso que ele era tido por um allaA6a/. .,4Hm.h6w/ 6 o
individuo que n5o tem vergonha, descarado, que ultrapassa os limites da
conveni6ncia, garantia das boas relag6es, 6 quem abusa de um poder

I Este texts fQi publicado com o titulo "The sentiment of honour in Kabyle society '
em //amour and Shame, ed. J. Peristiany, Chicago, The University of Chicago
Press, London, Weidenfeld e Nicholson, 1966.
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arbitrfrio e comete atos contr6rios ao que manda a arte de viver. Essen

ipnahba/(plural de ammAbu0, sio evitados porque ningu6m gotta de brigar
com des, jf que des nio tem vergonha, e quem os enfrentasse seria a vitima,
mesmo se tivesse raz5o

Nosso homem tinha que consertar um muro em sua horta. Seu vizinho
tinha um muro de sustentag5o. Ele p6e o muro abaixo e carrega as pedras
para sua casa. Esse ato arbitririo n3o se dirigia, desta vez, contra algu6m
mais fraco, a "vitima" tinha, de cobra, milos para se defender. Era um homem
jovem, forte, com muitos irm5os e parentes, pertencendo a uma familia
numerosa e poderosa. Era portanto evidente que se ele n5o aceitava o desafio,
n5o era por temor. Por conseguinte, a opini5o publica n5o podia ver nesse ato
abusive um verdadeiro desafio que atingisse a honra. Ao contrfrio, a opini5o
e a vitima fingiram ignore-lo: 6 absurdo, de cato, entrar numa rixa com um
aflm.hbw/; n5o se costuma dizer: "fuya do aHm&6a/"?

Apesar dissa, a vitima procurou o imt5o do culpado. Este deu fazio ao
queixoso mas se perguntava coma fazer o aHah6a/ engender sua raz5o. Ele
deu a entender a seu interlocutor que tinha feith mal em n5o reagir com a
mesma vio16ncia no momento, acrescentando: "Por quem se tomb este
velhaco?" O visitante, ent5o, mudando bruscamente de atitude, indiglou-se:
'Ohl Si M. por quem me tomas? Achas que eu ida discutir com Si N. por
algumas pedras? Vim te ver, a ti, porque sel que 6s sibio e que contigo posco
falar, que tu me comprenderfs, nio vim pedir que me paguem as pedras(e ai
ele multiplicou os juramentos por todos os santos, deixando clara que jamais
aceitaria uma indeniza$o). Porque o que Si N. fez, 6 preciso ser um
aHm&6a/ para faz&lo e eu, eu n5o vou tamb6m passar vergonha
(adh6ahadlagh r##flP) com um a/m#6#/. Observe arenas que n5o 6 dessa
maneira que se constr6i uma casa le8itima, juste(akfam Hasan)" E
acrescentou, no final da conversa: "Quem tiber um alm#6K/ a seu lada, Guide

2 Ver o vocabulirio kabila sabre a honra no final do texto. .Bahde/ 6 envergonhar,
desonrar, dominar algu6m inteiramente, venc6-1o em toda linha, ridiculariza.lo, em
suma, levar a vit6ria a16m de todos os limites razogveis. Bahde/ 6 mats ou ments
repreensivel, dependendo de quem deja o adversirio e, sobretudo, dependendo do
que ele soya acusado. A respeito de amahb#/, n5o se diz: "Tenho meds de que ele
me ridicularize"(baAdel)(verbs), mas "n5o vou me ridicularizar(a meu espirito, a
mim mesmo) com ele". C%emm h tem quash o mesmo sentido e os mesmos usos
(ichemm h ;mam-is: ele se desonra).
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dole antes que os outros o fagam"; coho quem diz: "Estes errado em n5o te
solidarizares com teu irm3o frente a rmm, o que estou pedindo 6 que te
entendas mm ele e o conijas na mtnha aus6ncia"3. (AGHBALA) Para
compreender toda a sutileza dessa discuss5o, 6 preciso saber que nell se
opunham um homem perfeitamente senhor da dia16tica do desa6io e da
resposta e um outro que, por ter vivido muito tempo fora de Kabilia
esquecera o espirito da tradii;io: ao n5o ver no incidents senio um furto que
ele podia renWr em name da justiga e do bom senso, sem que as rWas de
solidariedade familiar fossem violadas, ele raciocinava em termos de preyuizo:
o muro vale tanto, etta pessoa devs ser indenizada. E seu interlocutor
surpreendeu-se que um homem t5o instruido pudesse enganar-se a tal ponte
sobre suas verdadeiras inteng6es .

Certo ano, numa outra aldeia, um campon6s foi roubado por seu
administrador. Este Oltimo costumava fazer isso, mas, naquele ano,
ultrapassara todos os limites. Depois de esgotadas todas as censuras e
ameagas, levaram o casa a assemb16ia. Os fates eram conhecidos de todos,
era iniStil procurar provas e, vendo sua causa perdida, o administrador
rapidamente pediu perd5o, de acordo com a tradig5o, nio sem ter recorrido a
todo tipo de argumento: que ele cultivava elsa terra hf muito tempo, que a
considerava coma sua propriedade pessoal, que o propriet6rio auscnte n5o
tinha necessidade da colheita, que, por deseyo de Ihe ser agrad6vel, ele Ihe
dava sous pr6prios egos, de melhor qualidade, esperando desconM-los depois
na quantidade, que ele era pobre, que o proprietario era rico e rico "para dar
aos pobres", etc., todas raz6es destinadas a adular o proprietfrio. Ele
pronunciou a formula "Deus me perdue" que deve, segundo o costume,
encerrar definitivamente a discuss5o. Mas acrescentou

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

O proprietfrio irritou-se com esse formula no entanto pedeitamente
legitima e apropriada, que mostra que um homem, ja que se desculpa
honrosamente, n5o pode estar completamente errado, nio pode em todo faso

3 Diz o prov6rbio: "Aquele que desnuda seu irmao, desnuda-se a si mesmo". "Ele
injuria a si mesmo (into 6, seu irm5o ou sua familia), o arno vale maid do que ele.
(.lts' ayer imams, daghyu! akitiriq.
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acumular todd o errs, e tem sempre um pouch de razao, do mesmo modo que

o outro esb um pouch errado: ele queria um dimples "Deus me perdoe", uma
submiss5o sem condit;6es

E o outro, tomando a assist6ncia coma testemunha: "0 criaturas, amigos
dos santosl Come? Louvo a Deus e veyam que este homem me censural" E
repetia a mesma formula duas ou tr6s vezes, fazendo-se cada vez menor e
maid humilde. Diante dessa atitude, o proprietfrio mats se irntou, tanto que,
no final, toda a aldeia, apesar do respeito que tinha por um homem instruido,
'estrangeiro" na r%l5o, estava desolada por ter de repreend&lo. Uma vez

acalmados os animus, o proprietario lamentou sua intransig6ncia; a conselho
de sua mulher, mais bem informada sabre os costumes, foi procurar o islam
da aldeia e os parentes mais velhos para se desculpar de sua conduta;
erdatlzou que ele tinha fido vitima de e/bafadZa(agro de &ahdz0, o que
todos ja haviam entendido.

Em outro lugar, a tms5o entre dais "partidos"(sind tinha fido exacerbada
por um incidents. Um dos "partidos", facto, enviou a um membro notfvel do
'partido" adverse uma embaixada composta por /Pmra6oazs da regiio e de
r%maes vizinhas, polo Imam da aldeia, por tados os fa/ba(plural de fa/e6) de
uma ordem religiosa(fain alnaHh) vizinha, ou sqa, mais de quarenta
pessoas is quaid ele havia assegurado transporte, hospedagem e alimentai$o.
Para todas as pessoas do lugar, mmos para aquele que era o objeto da gest5o,
um kabila desmraizado e mal informado sobre os costumes, tratava-se de um
ritual. O costume previa que, depois de balar os negociadores na fronte, se
aceitasse todas as subs ofertas e se invocasse a paz, o que n5o excluia que as
hostilidades pudessem ser retomadas em s%wda, a qualquer pretexto, sem
que ningu6m pudesse ser acusado. Os natfveis anunciam em primeiro lugar o
obUetivo de sua gestao: "os Ath.. vem pedir perd5o". O uso pede que, no
primeiro memento, des se dessolidarizem da parte em name da qual vem
interceder. Falam entio, diglamaite, aqueles que pedem o perd5o "no
interesse de todos e sobretudo no interesse dos pobres da aldeia": " sio des

que sofrem com nossas disc6rdias,.nio sabem mais para onde it, velam,
causam d6...(e outras raz6es que pemutam salvar as apar6ncias). Fagamos a
paz, esquegamos o passado." Aquele a quem se vem assim rear mani6ata
alguma retic&lcia, alguma reserva; ou, entao, atrav6s de um acordo tfcito,
uma parte de seu campo endurece, enquanto outra, para nio romper
definitivamente, se mostra mais conciliadora. No meir da discuss5o os
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mediadores interv6m:des acusam a parte procurada, apontam suas falhas,
para restabelecer o equiliibrio e evitar uma humilha@o total(c/bahadZa) para
quem os procurou. Ja que s6 o cato de ter apelado para os bons oficios de
lpmra6oa/s. de t6...1os alimentado e ter vindo com des, constitui uma
concess5o suficiente de sua parte; n5o se pode it mais lange na submiss5o.
.N6m disso, os que intercedem estando, por fungao, arima das rivalidades, e

gozando de um prestigio capaz de forgar o consentimento, podem permltir-se
admoestar aquele que se faz de rogado: "Certs, talvez des tenham fate mal,
mas tu, Si X., tu foote culpado disso.., tu n5o deverias.., e hole defies perdoa-
lo; voc6s se perdoam mutuamente, n6s nos incumbiremos de sancionar a paz
concordada, etc." A sabedoria dos notfveis os autoriza a operar esta
distribuigio de certo e errado.

Mas, no caso, aquele a quem se vinha rogan, por desconhecer a rWa do
logo, n5o podia compreender essas sutilezas diplomaticas. Ele queria
esclarecer tudo e raciocinava em termos de "ou isto ... ou aquilo": "Coma, se
voc6s vem me rogar, 6 porque os outros est5o errados; 6 a des que devem
condenar, ao inv6s de acusarem a mim. A mmos que, porque ele vos
alimentou e pagou, voc6s venham aqua em sua defesa." Era a injQria maid
grave que se podia fazer ao grupo; na lembranga de Kabilia, era a primeira
vez que uma delWg5o de personagens t5o venerfveis n5o conseguia obter o
acordo das dual panes e as piores pragas foram rogadas ao refrat6rio.

A dia16tica do desafio e da resposta

Poderiamos relatar uma infinidade de fates semelhantes; mas a anflise
dessas tr6s narrativas permits explicitar as rWas do jogo do desafio e da
resposta. Para que hajj desafio, 6 prectso que quem o lanka julgue quem o
recebe diglo de ser desafiado, isto 6, capaz de aceitar o desafio, em puma, o

reconhece homo seu igual em honra. Desafiar algu6m 6 reconhecer sua qua-
lidade de homem, reconhecimento que 6 a condig5o de toda troca e do desafio
de honra como primeiro momento de uma troca; 6 reconhecer tamb6m a
diglidade de homem de honra, jf que o desafio, homo tal, requer resposta e,
em consequ&tcia, se dirige a um homem julgado capaz de jWr o jogs da
honra, e dejo8f-lo bem, o que sup6e, em primeiro lugar, que ele conhega suas
rWas e, em seguida, que tenha as virtudes indispensaveis para respei&-las. O
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sentimento de igualdade na honra, que pods coexistir com desigualdades de
cato, inspira um grande nQmero de condutas e de costumes e se manifaU em
particular na resist6ncia oposta a qualquer pretens5o a superioridade:"Eu
tamb6m tenho bigodes", tem-se o hfbito de dizer.4 O fMarrio 6
imediatamalte chamado a ordem. "Nio ha monte de pixo que n5o cresga

Sua cabega bath na porta"; "NWO 6 nero, n5o 6 precise tatum-lol";"Ele
quer caminhar coma a perdiz mas esqueceu coma caminha a galinhal" Na
aldeia de Tizi libel, na Grande Kabilia, uma familia rica mandara construir

para si um tOmulo de estilo europeu, com grade, pedra funeriria e inscngao.
transgrodindo a rqra que imp6e o anonimato e a unifamlidade dos tOmulos
No dia SWinte, a grade e a pedra tinham desaparecido

Do principio do reconhecimento mtltuo de igualdade na honra, SWe-se
um primeiro corolfrio: o desafio honda. "0 homem que n5o tem inimigos,
dizem os kabila. 6 um burrito", a 6nfase estando posta n5o na estupidez do
burrito, mas em sua passividade. O que ha de pior 6 passar desapercebido
assim, n5o cumprimaltar algu6m 6 tratf-lo coma uma coisa, um animal ou
uma mulher. O desafio, ao contrfrio, 6 "o miximo na vida para quem o
recebe"(EL KALAA). E de rata o memento de sentir-se existir
completamente enquanto homem, de provar aos outros e a si mesmo sua

alidade de homem(fhfrugza). "0 hamem reajizado"(azgw a/kapneD dove

estar sempre em estado de alert, pronto a responder ao minor desafio. E o
guardiao da honra(alPMayar), aquele que vila por sua pr6pria honra e pda
honra de seu grupo

Segundo corolfrio: aquele que desafia um homem incapaz de responder ao
desafio, isto 6, incapaz de it adiante na troca iniciada, se desonra a si mesmo
Assim, e/baAadZa, humilhagao extrema infligida publicamente, diante dos
outros, corre sempre o cisco de repair sobre quem a provoca, sobre o
aPla&6 / que nio sabe respeitar as reras do jogs da honra: mesmo aquele
que merece e/bahadTa tem sua honra(ng'e h#nm); eis porque, a16m de um
certo limiar. e/ba.hadZa recai sabre quem a inflige. Assim, com frequ&tcia,
evita-se langar elbaAadya sabre algu6m para que ele se cubra de vergonha por
sua propria conduta. Nesse casa, a desonra 6 inemedifvel. Diz-se: ;banda/

4 O bigode, usado cdma terms descritivo para situar a idade("sua barba aponta
seu bigs)de aponta") 6 um simbolo de virilidade, components essential do nif

tamb6m a barra, s(bretudo antigamente. lora Char de um grande ultraje, dizia-n
Ele me raspou a barba(ou o bigodey
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imu#fs. ou ds6afdl/ iM m is(AGHBALA). Coma consequatcia, aquele que
se encontra numa posigao favorfvel deve evitar exagerar sua vantagem e
moderar-se em sua acusag5o: "Maid vale que ele se desnude, diz o prov6rbio,

do que eu o desvista"(DJEMAA-SAHARIDJ). Por seu lada, seu adversfrio
pods sempre tartar reverter a situa<;5o, levando-o a ultrapassar os limited
permiddos, usando uma desculpa honrosa. lsso, coma vimos na segunda
narrativa, para conseguir a adesio dos outros, que n5o podem deixar de
desaprovar a malta de medida do acusador

Terceiro corolario(proposigao reciproca do corolfrio precbdente): somente
um desafio(ou uma ofmsa) langado por um homem igual na honra merece ser
respondido; ditz de outro modo, para que haja desafio, 6 precise que quem o
receba julgue aquele que o lanka diglo de land.-lo. A afronta vinda de um
individuo inferior em honda, recai sobre o presungoso. "0 homem prudente e
fabio, allm&dbwq, n5o se compromete com aHmhb#/'. A sabedoria kabila
msina:"Tina do aHm&dhHq e df ao amlaAbH/'(AZEROU N-CHMINt).

fl/ba.hazZfa recairia sobre o homem sibio que se aventurasse a aceitar o
desafio insensato de a/lm&6a/; ao passo que, deixando de responder, ele deixa
que o outro carregue todd o peso de deus atos arbitrfrios. Do mesmo modo, a
desonra cairia sabre aquele que sujasse as m5os numa vinganga indigta
assim os kabila recorrem a assassinos de alugue!(aHukrf, plural, imekWen,
literalmmte aquele cuyos servigas se aluga). E portanto a natureza da resposta
que confere ao desafio(ou a ofmsa) seu sentido e at6 sua qualidade de desafio
ou de ofmsa, por oposigao iagress5o dimples.

Os kabila tinham em relai#o aos nWros uma atitude que ilustra
perfatamente essas anflises. Aquele que respondesse is inj6rias de um negro,
homem de condigao inferior e desprovido de honra, ou que brigasse com ele,
estaria desonrado.5 De acordo com uma tradig5o popular de Dyurdura, carta
vez, durante uma guerra entre duas tribes, uma degas contrap6s nWos aos

5 De um homem posco zeloso de sua honda, diz-se:"E um negro". Os negros n5o
tem e ngo tem porque ter honda. Eras excluidos dos neg6cios piblicos; se podiam
panicipar de centos trabalhos coletivos, ngo tinham o direito de tamar a palavra nas
reunites da assemb16ia; em centos lugares, era proibido at6 assisti-las. Escutar os
conselhos de um "negro", serra cobrir-se de vergonha aos olhos de outras tribos.
Excluidos da comunidade ou clientes de Brandes familial, des exerciam profiss6es
tidas homo vis, eram agougueiros, negociantes de peres ou m&sicos ambulantes
(AIT HIC}BM).



sous adversfrios que dq)useram as amias. Mas as vencidos salvaram sua
honda, enquanto os vencedores tiveram sua vit6ria desonrada. Tamb6m se diz,

is vezes, que para escapar a uma vinganga do langue(/hamlKaHf, pl-,
fhfrnagraf) outrora, bastava agrWr-se a uma familia de nWros. Mas era
uma conduta t5o infamante que ningu6m aceitava pagar esse prego para
salwar sua vida. No entanto, esse era o casa, sq;undo uma tradiggo local, dos
agougueiros de lgl)il ou Med\edal, os Ath Chabane, nWos que tinham um
kabila como ancestral o qual, para escapar a vinganga, tomou-se agougueiro
e cuyos descendaltes tiveram de se alias, por consequ6ncia, apmas aos nWos.
(An mCHEM)

As rWas de honra r%iam tamb6m os combates. A solidahedade impunha
a todos os individuos a protegao de um parents contra um nio parents, de um
aliado contra wn homem de outta 'paHido"(sind, um habitante da aldeia,
ainda que de partido adverso, contra um estrangeiro na aldeia, um membro da
tribe contra um membro de uma outra tribe. Mas a honra proibia, sob pena
de inGamia, o combate de muitos contra um; tamb&n inventava-se, atrav6s de
mil pretextos e arti6cios, modos de rmovar a rixa, para poder retom6-la por
conta pr6pria. Assim, as mmores rixas continham sempre a ameaga de
ampliag5o. As guerras entre os "partidos", essay ligas political e guerreiras
que se mobilizavam sempre que um incidente explodia, ja que a honra de
todos era atingida atrav6s da honra de cada um, tomavam a forma de uma
competii#o ordmada que, longs de ameagar a ordem social, tmdia, ao
contrario, a salvaguardf-la, pernutindo ao espirito de competi$o, ao
pundonor, o n0:6 manifestar-se atrav6s de formas prescritas e
institucionalizadas. O mesmo ocorria nas guerras entry tribos. O combats
tomava is vezes a forma de um verdadeiro ritual: trocavam-se inyirias, depois
golpes e o combats cassava com a ch%ada de mediadores. Durante o
combats. as mulheres mcorajavam os hamas com sous gritos e canton que
exaltavam a honra e o poderio da familia. N5o se procurava matar ou
esmagar o advers6rio. Na maior parte das vezes, tratava-se de mostrar
superioridade atrav6s de um ato simb61ico: na Grande Kabilia diz-se que o
combate cessava quando um dos campos se apoderava da visa-mestra
(/a@dai&) e de uma plata de pedro tomada ao fhdHw'rh do adversfrio. As

6Nif 6 literalmente nniz, e tamb6m pundonar, amor-pr6prio; diz-se tamb6m, com o
mesmo sentido, fhfitwri(au aHzarem, coMorme a regina), plural de fhinzerlh. a
narina, o nariz(ver tamb6m a nota lO).
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vezes as coisas iam mal: fosse porque um volpe infeliz provocava a monte de
um combatente, fosse porque o "partido" maid forte ameagava entrar nas
casas, &ltimo abrigo da honra. S6 ent5o os que estavam sitiados langavam
m5o de suas arenas de togo, o que na maioria das vezes bastava para fazer
cessar o combate. Os mediadores, mara6oafs e sfbios da tribo, exigiam a
retirada dos agressores e des se iam sob prote(go da palavra dada, /a'mayan
Ningu6m pensaria em shes fazer mal, o que siguficaria quebrar /a'maya, malta
extremamente desonrosa(DJEMAA-SAHARIDJ). Segundo um velho do Ath
Mangellat(Grande Kabilia), nas guerras entry tribes as Brandes batalhas
eram raras e s6 ocorriam depois que um conselho dos anciios fixava o dia da
agro e o obyetivo atribuido a cada aldeia. Cada um lutava por si, mas
gntavam-se exclamagoes de alerta e de encorajamento. Todas as aldeias em
volta assistiam e davam opini5o sabre a audfcia e a habilidade dos
combatentes. Quando o partido maid forte ocupava uma posig5o de onde
poderia esmagar o advers6rio ou se apoderava de um simbolo claro de vit6ria,
o combats cassava e cada tribe voltava para casa. Acontecia de fazer-se
prisioneiros: colocados sob a prote$o (/a'Napa) daqueles que os haviam
capturado, des Cram em gerd bem tratados. Elem eram devolvidos, no final do
conflito, com uma gandara nova, expressando assim que era um mono que
voltava a aldeia com sua mortalha

C) estado de guerra(e#bfHa) podia duran argos. De certs modo, a
hostilidade era pemlanente, a tribe vencida aguardava sua desforra e, na
pnmeira oportunidade, apoderava-se dos rebanhos e dos pastures de seu
tnimigo; ao menor incidents, no mercado semanal, por exemplo, o combate
recomegava.8 Em resumo, nada mais diHcil de distinguir, em tal universo, o
estado de paz do estado de guerra. Seladas e garantidas pda honra, as triiguas
entre aldeias e tribes, homo os pactos de protegao entre as familias, apenas
punham um fim provis6rio a guerra, o jogo mais s6rio que a honra inventara.

7 Percebe-se a fungao social dos ma/"aboHfs. Eles buscam a maida, a "porta '
(fAabbad&), homo dizem os kabila, e autorizam o t6rmino dos combates sem que a
desonra e a vergonha recaiam sobre um ou outro dado. A sociedade, por uma
esp6cie de m4 fe indispensavel para assegurar sua pr6pria exist6ncia, fornece ao
mesmo tempo os imperativos da honra e as maneiras obliquas que permitem
contorna-los, sem viola-los, ao menos aparentemente.
8 Um velho da aldeia Ain Aghbel, na regiao de Colic, nos deu recentemente
(durante o verso de 1 959) uma descrig5o semelhante em todos os pontos.
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Se o interesse econ6mico podia ser seu pretexto e obletivo, o combats parecia
maid uma competigio institucionalizada e r%rada do que uma guerra que
utilizasse todos os meios disponiveis para se obter uma vit6ria total, homo o
testemunha o diflogo, relatado por um velho kabila: "Um dia algu6m disse a
Mohand Ouqasi: -- 'Vens para a guerra?' '0 que se deve fazed?' 'Bom,

dada vez que se encontra um Rumi, Ihe damos um bro ' -- 'Como assim?'
-- 'E coma querias que fosse?' 'Acho que se devia discutir, depois insultar

e por fim combaterl ' 'Nada disso; des abram em n6s e n6s atiramos neles
ii assim. Ent5o, vans?' 'Nao, eu, quando n5o estou com raiva, nio posso
atirar nas pessoas.'"'

Mas o pundonor encontrava outras ocasi6es de manifestar-se: animando,

por exemplo, as rivalidades entry aldeias que acreditavam ter a mesquita mats
alta e maid bela. as fontes mats bem cuidadas e mais protegdas do olhar, as
festas maid suntuosas, as mas maid limpas e assim por diante. Todos os tipos

de competii;6es rituais e institucionalizadas eram tamb6m pretexto para justus
de honra, coma o bro ao arvo que se praticava em ocasi6es felizes
nascimento de um menino, circuncis5o oucasamento. Durante os casamentos,

a escolta composta de homens e mulheres encarrWda de it buscar a noiva
numa aldeia ou numa tribo vizinha, devia mfrentar sucessivamente dual
provas, a primeira reservada is mulheres, de dual a sais "embaixatrizes
conhecidas por seu talento, a segunda destinada aos homens, oito a vinte bons
atiradores. As embaixatrizes disputavam com as mulheres da familia ou da
aldeia da noiva um jogs portico no qual deviam ter a Optima palavra: labia a
familia da noiva escolher a natureza e a forma da prova, se enignas, se
concurso de poesia. Os homens se enfrentavam no bro ao alva: na manhi do
retomo da escolta, enquanto as mulheres preparavam a noiva e o pai recebia

cumprimentos, os homens do cortqo deviam quebrar Dvds(ou pedras chatas),
colocados a grande distancia, numa irvore ou numa encosta, a bala; em faso
de derrota, a guarda de honra do noivo voltava, roberta de vergonha, depois
de passar sob a albarda de um arno e pager uma multa. Essen jogos tamb6m
tinham uma fungao ritual, como demonstram, de um lada, o formalismo

9 Souvenirs d'un vieux Kabyle -Lorsqu'on se battait en Kabylie, /3u//e/f/7 de
/'Ensefgnemen/ des /ndlg&nes de /ycaddmle dH/ger, Janv.-D6c. 1 934, pp. 1 2- 1 3.
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rigoroso de seu desenrolar e, de outro, as prfticas mfgicas a que davam

Se todd ofensa 6 desafio, veremos que nem todo desafio 6 ofensa ou
ultraje. A competig5o de honra pods ser alocada, de fate, numa 16gica muito
pr6xima da do jogo ou da aposta, 16gica ritualizada e institucionalizada. O
que este em jogs, endo, 6 o pundonor, o m;H deseyo de superar o outdo num
combate de homem a homem. De acordo com a teoria dos jogos, o bom
jogador 6 aquele que sempre sup6e que seu advers6rio sabers descobrir a
melhor estrat6gia e jogara de acordo com ela; do mesmo modo, no jogo da
honra, tanto o desafio coma a resposta implicam em que dada 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 ditz, e tamb6m a ofensa, sup6em, homo o dom, a
escolha dejogar um Jogs determinado de acordo com certas rWas. O dom 6
um desaflo que honra aquele a quem 6 dihgdo, pondo a prova seu pundonor
(HfD; em consequ6ncia, do mesmo modo que quem ofende um homem mcapaz
de responder se desonra, tamb6m se desonra quem oferece um dom excessive,

que exclua a possibilidade de contra-dom. Nos dois casos, o respeito a r(8ra
exide que exista possibilidade de resposta, em suma, que o desafio self
razofvel. Mas, do mesmo modo, dom ou desafio constituem uma provocag5o
i resposta; os berberes marroquinos, segundo Marcy, diziam a prop6sito do
dom em forma de desafio (/awsa) que marcava as Brandes ocasi6es: "Causou

vergonha '
Aquele que recebeu o dom ou sofreu a ofensa 6 apanhado na engrenagem

da troca e deve adotar uma conduta que, naga o que fizer, seri uma resposta
(ainda que por malta) a provocagao constituida polo ato micial.ti Ele pods

lugar

lo 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, /?evue
H!#lrafne, XClll, I ' e 2' trimestres, 1949, pp. 126-132). Na 16gica do sistema ritual,
o 6izile o bro(coma a agulha) s5o associados a sexualidade viril. Tudo parece

indycar que, coma em inQmeras outras sociedades (homo, por exemplo, G. Bateson.
Waver, Stanford University Press, 1936, p. 163), o nariz(m€D, simbolo da virilidade
masculina. 6 tamb6m um simbolo chico.
I G. Marcy, Les vestiges de la parents maternelle en droit coutumier berbdre et le

regime des successions touardgues, /?evue .4.Picaine.(8S), 1941, pp. 1 87-211 . Um
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escolher entry prolongar a troca ou romps"la(wnfarme o esquema abaixo)
Se, obedecendo ao pundonor, ele escolhe a troca, sua escolha 6 id6ntica a
escolha inicial do adversario; ele aceita jogar o j(lgo que pods prolongar-se
indefinidamenteia: a resposta 6, por si, de cato um novo desafio. Assim,

dos paradoxos da comunicagao 6 que 6 preciso comunicar-se para indicar a recusa a
comunicar-se e today as civilizag6es disp6em de uma simb61ica da n5o
comunicagao. Entre os kabila, 6 essencialmente o rata de dar as costas - por
oposigao a.@zer.Pen/e(qa6e/), atitude pr6pria do homem honrado - de recusar-se a
falar ("Eles n5o se foam: 6 homo o cato e o rato"). Para expressar agressao
simb61ica ou provocag5o, diz-se: "mijo em voc6" (a k bachegh); "milo no teu
caminho". Daquele que n5o tem consideragao pda honra de sua familia, diz-se
Ele urina no pang (de sua roupa)". Diz-se tamb6m, com um sentido mais forte,

ef#i, sujar(no sentido literal, por costa de baca sobre os brotos, para protege-1os dos
animais). Entre mulheres, o desafio ou a injaria exprime-se "arregagando as saias
(chemmer].

i2 Em Dyemaa-Saharidj, conserva-se a lembranga de uma f&amgad (vinganga de
langue) que durou de 1931 a 1945, na iribo dos Ath Khellili(Ath Zellal)
Comegou assam: dois irm5os mataram dois irm5os de outra familia. Para que se

acreditasse que des tinham side atacados, um dos doin irm5os feriu o outta. ales
foram condenados, um a tito anon de pris5o, o outro a um pouco ments. Quando o

segundo foi libertado (o mais influente da familia), ele se voltava a cada pasco,
vigiava sem cessar, estava sempre em guarda. Ele foi mono por um assassins de
aluguel. Um terceiro irmao, militar, esmagou a cabega de um membro da outra
familia com uma pedra. As dias familias ameagavam exterminar-se mutuamente
Ja havia tito vitimas ( entry das, os quatro mencionados). Os marabo&fs foram
convocados para tentar apaziguar o conflito. Eles tinham esgotado as palavras de
apaziguamento e o terceiro irmao, o militar, continuava decidido a manter e
prolongar a lula. Foi pedida a mediagao de um notgvel de uma tribo vizinha que
tinha fido laid e que era unanimbmente respeitado. Este foi procurar o recalcitrante
e Ihe fez um serm5o. "Tua cabega este no de/u(fUnil que lava o grid at6 a m6); em
seguida, tua cabega vai passar pda m6". O modo teve uma arise e ofereceu sua
cabega. Pediram a ele que dissesse solenemente que estava de acordo em por fim ao
exterminio. Pronunciou-se a ##iha. Em presenga de toda a aldeia, um boi foi
imolado. O jovem militar ofereceu dinheiro aos marabowfs. E o cuscuz foi comido
em comum." (Relato de um dos protagonistas). V6-se que a interveng5o do grupo se
imp6e quando os sub-grupos est5o ameagados de extingao. Dado que a !6gica do
desafio e da resposta implicava no prolongamento do conflito ao infinite, era
preciso, de todo modo, encontrar uma saida honrosa, que n5o trouxesse desonra
para nenhuma das duu panes e que, sem colocar em questao os imperativos da
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conta-se que outrora, t5o logo a vinganga estava completa, lada a familia
saudava, regozijando-se com o fim da desonra, /h qdha aa-/sese, isto 6, ao
mesmo tempo a cura da doenga que se tinha no "figado", causada pda ofensa,
e a satisfag3o do deseao de vingar-se: os homens davam tires, as mulheres
gntavam, anunciando assim que a vinganga estava cumprida, para que todos
pudessem ver coma uma familia honrada sage restaurar prontamente seu
prestigo e tamb6m para que a familia inimiga n5o tivesse qualquer dOvida
sobre a origem de sua infelicidade. De que serve uma vinganga an6nima
(DJEMAA-SAHARIDD?

A escolha altemativa pode se revestir de siguficag6es diferentes e at6
opostas. O ofensor, por sua forge fisica, por seu prestige ou pda importancia
e autoridade do grupo ao qual perterlce, pode ser superior, igual ou inferior ao
ofendido. Se a 16gica da honra sup6e o reconhecimento de uma igualdade
ideal na honra, a consci6ncia popular n5o igtora entretanto as desigualdades

honra, autorizasse a fuspender, circunstancialmente, seu exercicio. A tarefa de
conciliag5o labia sempre ao grupo major ou a grupos "neutros", a estranhos ou a
familial de santos. Assim. enquanto a desavenga este no iinbito da grande familia,
os sibios ditam a conduta e apaziguam o conflito. As vezes, des aplicam uma
multa ao individuo recalcitrante. Quando o conflito ocorre entre dual Brandes
familial, as outras familias do mesmo adhrHm esforgam-se por apazigua-lo. Em
resume, a 16gica da conciliagao 6 a mesma 16gica do conflito entre seg6es da
linhagem cujo principio esb contido no prov6rbio: "Odeio meu irm5o, mas odeio
aquele que o odeia". Quando um dos dais campos era o dos .santos, santos
estrangeiros 6 que vinham convidar a paz. As guerras entre dais "partidos'
obedeciam a mesma 16gica que a Vinganga. lsso 6 compreensivel ja que elsa nunca
6, estritamente, individual, o autos da vinganga sendo sempre mandatirio do sub-
grupo ao qual pertence. O conflito podia, is vezes,. prolongar-se durante virias
dezenas de antes. "Minha av6 me contava, relata um informante de Dyemaa-

Saharidj, com cerca de sessenta antes, que Q si£nfilHe//a(do alto) passou vinte e dais
ands fora de casa, no vale de Hamrawa. Ocorreu, de fate, que o neff("panido")
derrotado teve de fugir com subs mulheres e seus filhos. A oposig5o entre os
'partidos" era, em gerd, t5o rigida e tio estrita que os casamentos eram
impossiveis. Assim, is vezes, para selar a paz entre dubs familial ou doin
'partidos", aprovava-se o $im da luta atrav6s de um casamento entre dual familial
influentes. Nesse caso n5o havia desonra. Para selar a paz, depois de um conflito,
os dots "partidos" se reuniam. Os chefes dos dots. campos traziam um pouco de
p61vora, colocada em canigos, que eram trocados. Era o aHaB, a paz '
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de cato. Ao que declara :"Eu tamb6m tenho bigode", o prov6rbio responde: "0

bigode do coelho nio 6 o do lego..." Observamos assim o desenvolvimento de
uma casuistica espontanea, infinitamente sutil, que 6 necessfrio analisar. deja
o faso no qual o ofmdido tem, polo ments idealmente, os melon para
responder: se ele se mostra incapaz de aceitar o desaflo langado(trite-se de
um dom ou de uma ofmsa), bela por pusilanimidade ou por fraqueza, se se

esquiva e renuncia a possibilidade de responder, ele escolhe de certs modo
causar sua pr6pria desanra que 6, entao, inemediavel(iba&da/ ImaHfs ou
silnamis). Ele se dKlara vmcido no jogs que deveria ter jogado apesar de
tudo. Mas a n5o resposta pode exprimir tamb6m a recusa a responder: aquele

que sofreu a ofensa recusa tomb-la homo tal e, por seu desd6m, que ele pode
expressar recorrendo a um matador de aluguel, o cato recai sabre seu autos,
que se desonra.t3 Do mesmo modo, no cano do dom, quem recebe pode
indicar que escolheu recusar a troca, sega recusando o dom, seja entrWndo
imediatamente, ou a curto puzo, um contra-dom exatamente id6ntico ao dom
Ai tamb6m a troca se interrompe. Em resume, nessa 16gica, apmas um lance
maior, um desafio respondendo ao desafio, pode exprimir a escolha de jogar o

jogo de acordo com a sera do desafio e da resposta sempre renovados
Sega agora o cano no qual o ofmsor indiscutivelmente leva vantagem sobre

o ofendido. O c6digo de honra e a opini5o encarrWda de faze"1o respeitar
somente exigem que o ofendido aceite jogar o jogs: subtrair-se ao desafio 6 a
&nica atitude conden6vel. Em puma, n5o 6 necessfrio que o ofmdido triunfe
sabre o ofmsor para reabilitar-se aos olhos da opiniao: n5o se censura o
vencido que cumpriu seu dever; de cato, se ele 6 vencido de acordo com a lei
do combate. ele 6 vencedor de acordo com a lei da honra. A16m disso,
e/6a.had7a recai sobre o ofmsor que, por acr6scimo, saiu vencedor da
confrontagao, abusando assim duplamente de sua superioridade. O ofendido
pode tamb6m langar e/bahadZ2z sobre seu ofensor sem recorrer d resposta
Basta para ipso adotar uma atitude de hunuldade que, enfatizando sua
fraqueza, explicite o car6ter arbitrario, abusivo e desmesurado da ofensa. Ele
evoca assim, maid inconsciente do que conscientemente, o segundo corolfrio

3 Conforme o primeiro gelato, no initio do texto. Diz-se que "uma familia este
perdida se n5o tem peso ments um bobo". O homem honrado n5o pode
condescender em aceitar as injarias de um individuo indigno e, n5o estando ao
abrigo de suas ofensas, sobretudo na cidade, 6 preciso que ele possa jogar um bobo
contra outro bobo.
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do principio da igualdade na honra que diz que aquele que ofende um
individuo incapaz de responder ao desafio se desonra a si mesmo.i4
Evidentemente, esta estrat(igia s6 6 admissivel quando n5o haja qualquer
d&vida, aos olhos do grupo, sobre a disparidade autre os antagonistas; ela 6
comum entre os individuos reconhecidos pda sociedade coma fracas, os
clientes (pad% Ifs m /ffn, os que se ap6iam em ) au os membros de uma
familia pequena(frayuaen. os macros, os fracas)(AGHBALA)

Sega, finalmente, o caso no qual o ofensor 6 inferior ao ofendido. Este pode
responder, transgredindo o terceiro corolfrio do principio da igualdade na
honra; mas se abuja de sua vantagem, exp6e-se a recolher para sia desonra
que normalmente recairia sabre o ofensor desconsiderado e inconsciente,
sabre o individuo desprezado (ama#qar) e presungoso. A sabedoria o
aconselha a abster-se de qualquer resposta e de dar o que chamariamos de "ar
de desprezo".iS Como se diz, ele deve "deixf-lo latir at6 cansar" e "recusal-se
a competir com ele". A aus6ncia de resposta n5o podendo ser imputada i
covardia ou fraqueza, a desonra recai sobre o ofensor presungoso

Ainda que pud6ssemos ilustrar cada um dos castes que foram examinados
atrav6s de um grande nQmero de observag6es ou de narrativas, permanece o
cato de que, comumente, as diferengas nio s5o assim t5o nitidas, de tal modo
que, frente a opini5o, juiz e c&mplice, coda um pode jogar com as
ambiguidades e os equivocos de conduta: assim, sendo comumente infima a
distfncia entry a n5o resposta inspirada pelo medo e a recusa em responder

como sinai de desprezo, o desd6m pode sempre server de mascara a
pusilanimidade Mas cada kabila 6 um mestre na casuistica e o tribunal da
opini5o sempre pode intervir.

14 Conforme o segundo gelato.
s Se o conjunto das an4]ises propostas nests estudo remete o leitor ocidental

incessantemente a sua tradig5o cultural, n5o se deve, entretanto, minimizar as
diferengas. Eis porque, a n5o ser em castes onde das se imp6em, como aqui, temps
seguido a regra de evitar sugerir aproximag6es, por medo de estimular
identificag6es etnoc6ntricas. fundadas em analogias superficiais.
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Averiguagio e
controle do grupo

Pressio do

IP'uPO

Sangio simb61ica

Escolha I Escolha 2

Aus6ncia de resposta
Desonra

Resposta homo desafio
(memento ativo) ------)
Recusa a responder
Desprezo

Desaflo +
Atentado ao

amor proprio

Desonra virtual

Escolha I Escolha 2

Aus6ncia de contra-dom
Desonra
Contra-dome
(moments ativo)
RKusa de contra-dom

Desprezo

Dom ) Amor-proprio
questionado
Desonra virtual

(momento passive)

C) motor da dia16tica da honra 6 portanto a nffl que lava a escolha da
resposta. Mas, de fate, coma a tradig5o cultural n5o oferece nenhuma
possibilidade de escapar ao c6digo de honra, 6 no moments da escolha que a
press5o do grupo se exerce com mais forma: primeiro, press5o dos membros
da familia, prontos a substitujr o faltoso ja que, homo a terra, a honra 6
indivisivel e a inGamia de um atinge todos os outros; pressao da comumdade
c16nica ou alden, pronta a censurar e a condenar a covardia ou a
complac6ncia. Quando um homem se mcontra na obriga$o de vingar uma
ofmsa. todos em tomo dele evitam com cuidado lembri-lo disso. . Mas dada
um o observa tentando adivinhar suas inteng6es. Um mal estar paira sabre
todos os deus at6 o dia em que, diante do conselho de familia reunido a seu

pedido ou a pedido dos mais velhos, ele exp6e suas intend;6es. O mais comum
6 que Ihe oferegam ajuda, sega para Ihe dar dinheiro para pagar um "assassino
de aluguel", sqa para acompanhf-lo se ele pretends vingar-se com subs
pr6prias maas. O costume manda que ele recuse essas ofertas e pena apenas
que, em faso de fracasso, autre continue a tarefa interrompida. A honra exide
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de cato que, coma os dedos da m5o, todos os membros da familia, se
necessfrio, se incumbam sucessivamente, por grau de parentesco, do
cumprimento da vinganga. Quando o ofmdido demonstra memos determina$o
e, sem ratunciar publicamente a vinganga, adia indefinidamente sua
execug3o, os membros da familia se inquietam; os mais sfbios se poem de
acordo e um deles 6 encarrWdo de lembr6-1o de seu dever, panda-o em brios
e intimando-o a vingar-se. Casa este chamamento a ordem fique sem efeito,
recorre-se iameaga. Outro se vingarf em seu lugar e o ofendido ficarf
desonrado aos olhos das pessoas, n5o deixando de ser visto como o
responsfvel pda familia inimiga e assim ameagado, por sua vez, de /&aHzgaH
(vinganga de langue). Compreendendo que se exp6e is consequ6ncias
conjuntas da covardia e da vinganga, ele dove decidir-se, "a contragosto '
coma se diz, ou exilar-se.i6(AIT HICHEM).

O sentiments de honda 6 vivido diante dos outros. Ar#'6 antes de judo que
leva a defender, n5o importa a que prego, uma cern imagem de si destinada
aos autros. O "homem de bem"(azFW e/ 'a/iD dove estar sempre em guarda,
deve vigiar suas palavras que, "coma as balas que saem do fuzil, nio voltam
mais"; ainda mats que dada um de deus atos e dada uma de suas palavras
envolvem todo o grupo. "Os animais sio amarrados pdas paras, os homens

s5o ligados pda lingua". O homem que nio presta 6, ao contrfrio, aquele de
quem se diz "&hMs ", "costuma se esquecer". Ele esquece sua palavra
(awa/), isto 6, sous compromissos, suas dividas de honra, deus deveres."Um
homem dos llmayen dizia que gostaria de ter o pescogo t5o lingo homo o de
um camelo; assim, suas palavras, saindo do coragao, teriam um longs

6 O primo de um marido complacente (chamado rash;, o que consente, ou
mH/ra'/em, o que gabe), dizia um dia a outro: "Que queres tu, quando se tem um
irm5o que n5o tem n€£ n5o se pods inventar-the um n€n" E continuou: "Se meu
primo fosse invalido, seria normal que eu o vingasse, se ele n5o tivesse dinheiro,
que eu pagasse pele vingador. Mas ele aguenta, e n5o faz casa. N5o vou para
Caiena au me arruinar por causa deter"(EL KALAA). O modo ajustiga francesa, o
enfraquecimento do sentimento de solidariedade familiar e o contagio de outro
sistema de valores, levaram com &equ6ncia os kabila a renunciar ao antigo c6digo
de honra. Na sociedade traditional, a honra era indivisa, homo a terra familiar.
Paalelamente a tend6ncia a dividir a propriedade familiar, que se manifesta dada
vez com mats forma nos 61timos vinte anon, desenvolveu-se o sentimento de que a
defesa da honra 6 uma quest5o puramente individual
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caminho a percorrer antes de ch%arem a lingua, o que Ihe dada tanpo de
refletir." lsso mostra toda a importancia atribuida a palavra dada e a f6
jurada. "0 homem do esquecimalto, diz o prov6rbio, n5o 6 um homem". Ele
esquece e se esquece de si mesmo(ifhaisK IPnanis); diz-se ainda:"Ele come
seu bigode"; ele esquece sous ancestrais, o respeito que shes dove e o respeita
que se deve para ser diglo delis(LES ISSERS). O homem desprovido de
%l)ala pot s{ (marla cl ardh, marla laRVa, nmbla erya. mehta clhachlnab

6 aquele que deixa transparecer seu eu intimo, com seus afdos e suas
fraquezas. O sfbio, ao contrfrio, 6 quem babe guardar o SWedo, que da
provas a dada instance de prud6ncia e discn$o(almsrKr, apnaharuz nessar,
que guarda ciosamente o Swede). A uglancia perp6tua de si6 indispensavel

para obedecer a este preceito fi.lndamalUI da moral social que proibe a
singularizagao, que exide a abolii#o, tanto quanto possivel, da personalidade
profunda, em sua umdade e particularidade, sob um v6u de discrilgo e pudor
S6 o diabo(Chfraa) diz eu"; "s6 o diabo iomega por ele mesmo"; "a

assemb16ia(lfdllla'fh) 6 a assemb16ia, s6 o judeu 6 sozinho". Em today .essen
ditados exprimese o mesmo imperative, que imp6e a n%agro do eu intimo e
que se realiza t5o bem na abn%agro da solidariedade e da ajuda mOtua,
quanto na discrii#o e no pudor do decoro. Por oposigao, aquele que, incapaz
de se mostrar a altura de si mesmo, manifesta impaci6ncia ou c61era, fda a
torto e a direito ou ri de maneira desconsiderada, prnipita-se ou alta-se
desordenadamente, se apressa sem refletir, se irrita, Brita, vocifera(e/#afnaq),
em suma. abandona-se ao primeiro movimento, n5o 6 kiel a si mesmo, nio
corresponde a imagem de diglidade, de distini#o e de pudor, virtudes que tem
today, em uma palavra, e/hac&Hm, o homem de honra define-se

essencialmente pda fidelidade a si mesmo, pele cuidado em ser diglo de uma
certa imagem ideal de si. Ponderado, prudente, contido na sua linguagem, ele

avalia os pres e os contras(aln4a, por oposigao a ilHziy2r, aquele
'volteia, o homem love, ou a acheaaA, o que dania), ele compromete

francamente sua palavra e n5o robe is responsabilidades atrav6s de um
Nissen, "talvez", "quem saba?", resposta que conv6m is mulheres e apmas is
mulheres. Ele 6 aquele que tem palavra e que mant6m a palawa, aquele de

quart se diz "6 um homed e uma palavra"(aa% d'wa)mD(EL KALAA)..O
pundonor 6 o ftindamento da moral pr6pria a um individuo que se percebe
sempre sob o olhar dos outros, que tem necessidade dos outros para existir, Ji
que a imagem que ele forma de si mesmo n:o deveria ser diferente da imagem
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de si que Ihe 6 remetida pelts outros. Diz o prov6rbio: "0 homem (6 homem)
para os homaas;(s6) Deus(6 Deus) para si mesmo"(.4rEaz sfrTazen, Robb;
Imamls). O homem honrado(a'arabia 6 ao mesmo tempo homed virtuoso e
homem de boa reputagao. A respeitabilidade, avesso da vergonha, define-se
essencialmente por sua dimens5o social e dove, portanto, ser conquistada e
defendida frentQ a todos; coragem e generosidade(elhaHna) sio os valores
supremos, enquanto que o mal reside na fraqueza e na pusilanimidade, no cato
de sofrer ofensa sem exigir reparag5o.

E tamb6m essencialmente a press5o da opini5o que ftmda a dinfmica das
trocas de honra. Aquele que renuncia a vinganga deixa de existir para os ou-
tros. Eis porque o homem maid desprovido de "entranhas" (HO sempre tem o
suflciente, por pouco que sega, de Aac#ma(vergonha, pudor) para se vingar.
As formulas emprWdas para expressar a desonra sio significativas:" coma
poderet me apresentar frente(gabe/) is pessoas?", "Nio poderei maid abrir a
boca dianne das pessoas", "Nem a terra me aceitarg maisl", "Minhas roupas
fugiram de meu corps". O modo da reprovagio coletiva e da vergonha (e/'ar
/ahpa, e/'/b w/a yer meade), avesso negative do pundonar, 6 de natureza a
obrigar o homem mats desprovido de pundonor a se conformar, constrangido
e forgado, aos imperatives da honra.17 Em grupos de relag6es t5o intimas
coma os da aldeia kabila, o controls da opini5o se exerce em todos os mo-
mentos: "dizer que os campos s5o vazios (desertos), 6 estar vazio de bom
denso". Encerrado nesse microcosmo fechado no qual todo mundi conhece
todd mundi. condenado sem saida nem recurso a viver com os outros. sob o

olhar dos outros, coda individuo experiments uma profunda ansiedade a res-
peito da "fda das pessoas" (awa/ medHen), "posada, cruel e inexorivel" (LES
ISSER). E a opiniao todd poderosa que decide sabre a realidade e a gravidade

da ofensa, 6 ela que, soberanamente, exlge a reparagao. Por exemplo, o ladr5o
que entra numa casa habitada, diferentemente daquele que se apropria de
cereals ou de animais deixados fora, exp6e"se a vinganga de sangue; isto
porque as pessoas prontamente insinuar3o que a honra das mulheres n3o foi
respeitada. Assim, a ateni$o fascinada ao comportamento dos outros, tanto
quanto a obsessio pele seu julgamento, tomam inconcebivel ou desprezivel
qualquer tentativa de escapar aos imperativos da honda

7 De um homem que demora a cumprir um dever, se diz no B6arn: 6 preciso que
ele o naga "por \ergonha ou pda honra"; ditz de outro mode, o modo a vergonha
Ihe import o que o sense de honra n5o pods inspirar-the
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Toda troca cont6m um desafio, mais ou ments dissimulado, e, assim, a

16gica do desafio e da resposta 6 apenas o limite em direg5o ao qual tends
todd ato de comuntcag5o e, em particular, a troca de dons.t8 Mas a
necessidade de comunical$o serve de contrapeso a tenta$o de desaHiar e de
ter a dltima palavra. Submeter o outro a uma prova muito dificil, 6 expor-se a
ver a troca interrompida. Assim, a comunicag5o se exerce no compromisso
entry o contrato e o conflito. A troca generosa tende ao assalto a
generosidade; o maier dom 6, ao mesmo tempo, o mats adequado para
desonrar quem o recebe, impedidndo qualquer contra-dom. Assim, a /awsa,
dom dos convidados por ocasiio de Brandes festas familiares e publicamente
anunciado, frequentemente da lugar a competig6es de honra e a dances

ruinosos. Para evita-lo, costulna-se fazer acordos sobre o montante miximo
dos dons. Durante os casanlentos e as circuncis6es, do mesmo modo, as

familias fazcm quest5o de honra de oferecer festas t5o suntuosas quanto
possivel, correndo o risco de se arruinarem. Particulamlente quando uma
jovem se casa fora de sua aldeia. A emulai$o extra em jogo at6 no interior de
uma mesma familia, por exemplo, entre as mulheres (cunhadas, mae) quando
do casamento de uma jovem. Contaram-me que, em 1938, um honlem da tribo
dos Ath-Waghlis gastou, cm dons fettos quando sua Hilha deu a luz peta
prinleira vez, dais de 3.000 frances, ou bela, 1.400 ovos, 15 fives, 300
frances de came de cameiro, 20 quilos de came salgada, 20 quilos de banha,
de azeite. cafe. s6mola. 25 vestcs, etc. Outdo homem da mestna tribe, para
honrar sua filha nas mesmas circunstancias, vcndeu o tlulico campo que

possuia. Mas geralmalte h6 acordo cm dcnunciar "o pundonor do diaba", Hg '
rieclllfaa, ou o pundonor estQpido(/#;h zzl/#) que lava algu6m a imtar-se ou
ofender-se por nada, a colocar sua honra em futilidadcs e a se deixar levar por
dances ruinosos."Ningu6m se cobra de vergonha, diz-se, se asta o faz perd6-
la", se 6 precise arruinar-se por uma gj6na ef6mera(Kris-safhhl had
ga/madhara). Mas se, porque p6e em logo o pundonor, a troca traz sempre
em sia possibilidade de conflito, o conflito de honda ainda permanece troca,

i8 Reduzir a sua fungal de comunicagao - mesmo que s6 pda transfer6ncia de
esquemas e de conceitos emprestados a linguistica ou a teoria da comunicagao -
fen6menos como a dia16tica do desafio e da resposta e, de maneira mais gerd, a
troca de dons, de palavras ou de mulheres, syria ignorar a ambiva16ncia estrutural
que os predisp6e a preencher uma fung5o politica de dominag5o no e pelo
cumprimcnto da fung5o de comunicag5o.
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como o testemunha a distinl;5o muito clara que se faz entre o estrangeiro e o
inimigo. Peso cato de levi-lo a sacrificar o deseyo de se comunicar com outro
ao deseyo de domini-1o, o pundonor traz sempre em sio risco da ruptura;
mas, ao mesmo tempo, 6 ele que incita a continuar a troca, com a inten(;5o de
ter a &ltima palavra

Se a ofensa n5o carrW em si, necessariamente, a desonra, 6 porque ela
deixa possibilidade de resposta, possibilidade afirmada e reconhecida polo
pr6prio ato de ofender. Mas a desonra que permanece virtual enquanto tarda a
possibilidade de resposta, toma-se mais e mais real a medida que tarda a
vinganga. Assam, a honra requer que o tempo que separa a ofensa da
reparagao sega t3o brave quanto possivel: uma familia grande tem, de cato,
brazos e coragem suficientes para n5o se acomodar a uma tonga espera;
conhecida por seu mif por sua susceubilidade e sua resolugao, ela este aa
abrigo da ofensa ja que, pda ameaga que faz pairar sem cessar sabre deus
agressores eventuais, ela aparece coma capaz de associar, no mesmo instante,
a resposta a ofensa. Para expressar o respeito que inspira uma boa familia,
diz-se que ela pode "dormir com a porta aberta", ou que "suas mulheres
podem passearsozinhas, com uma cocoa de euro na cabega, sem que algu6m

imagine atacf-las." O homem de honra, aquele de quem se diz que "cumpre
seu papel de homem"(/hfrugza), este sempre em guarda; em consequ6ncta,
esb ao abrigo do atentado maid imponderavel e "mesmo quando ausente,
sempre hf algu6m em sua casa"(EL KALAA). Mas nada 6 tio simpler
Conta-se, assim, que Djeha, personagem lendfrio, respondeu a algu6m que
Ihe perguntou quando ele havia vingado seu pai: "Ao Gabe de cem anos
Relata-se tamb6m a hist6ria do lead, que anda sempre no mesmo passe:"Nao
sei onde este minha presa, diz ele. Se estiver a minha frente, um dia a
alcangarei; se estiver atria de mim, ela me alcangarf.

Ainda que todd casa de honra, vista de fora e come fate consumado, isto
6, do ponto de vista do observador estranho, se apresente coma uma sequ6ncia
regrada e rigorosamente necessgria de amos obrigat6rios e que possa, portanto,
ser descrita como um rlf#a/, permanece o fate de que cada um desses

mementos, eula necessidade se revela posrlzs/Hm 6, objedvamente, resultado
de uma escolha e express5o de uma estrat%la. O que chamamos de sense de
honra n5o 6 outra coisa sen5o uma disposig3o cultivada, o &a6ifws, que
permite a cada agence engendrar, a partir de um pequeno n(unero de
prindpios implicitos, todas as condutas adequadas is rWas da 16gica do
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desafio e da resposta e apenas aquelas, gragas a tantas inveng6es que o
desenrolar estereotipado de um ritual n5o exigiria de modo algum. Em outros
termos, se nio existe nenhuma escolha que n5o se possa justificar, ao ments
retrospectivamente, into n5o siglifica que coda conduta sega pedeitamente
previsivel, a maneira dos atos inseridos em sequ6ncias rigorosamente
estereotipadas de um rita. lsto vale tanto para o observador quanto para os
agentes que encontram na imprevisibilidade relativa das respostas possiveis a
ocasi5o de realizar suas estrat($gias. Mas s6 as trocas mais .ritualizadas, nas
quaid todos os momentos da agro e seu desenrolar s5o rigorosamente
previstos, corroboram um enfrentamento de estrat($gias, na medida em que os
agentes tomam-se mestr6s do fn/en'a/o entry os mementos obrigat6rios e
podem portanto agir sobre o advers6rio jogando com o tempo da troca
Sabemos que restituir um dom imediatamente, into 6, abolir o intervals,
Implica em romper a troca.. E preciso tamb6m levar a s6rio o saber que as
parfbolas do lego e de Dyeha cont6m: o pedeito dominic dos mode/os do
modo de obedecer aos nzode/os, que define a excei6ncia, se exprime no logo
com o tempo que transforma a troca ritualizada em enfrentamento de
estrat6gias. Sabemos, assam, que por ocasiio do casamento, o chefs de
familia a quem se pede uma mega dove responder imediatamente, se recusa,
mas que ele sempre adia sua resposta se tem a inteng5o de aceitar: assim
fazendo, ele se atribuio modo de perpauar por tanto tempo quanto possivel a
vantagem canUuntural(ligada a sua posig5o de sohcitado) que pode coexistir
com uma inferioridade estmtural(a familia soticitada 6 frequentemente de
nigel inferior a que soltctta) e que se traduz concrdamente polo desequilibrio
Initial, progressivamente revertido atrav6s dos dons trocados entre as duas
familias. Do mesmo modo, o ano estrategista pods fazed de um capital de
provocag6es recebidas ou de conflitos suspensos e da virtualidade de
vinganga, de respostas ou de conflitos que ele encerra, um instruments de
poder, ao se reservar a iniciativa de continuag5o e at6 de cessagao das
hostilidades

Pundonor e honra: nif e hurma

Se certas familial e centos individuos est3o livres da ofensa enquanto
agress5o intenci6hal contra a honra, ningu6m esb livre do ultraje enquanto
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atentado involuntfrio a honra. Mas o desafio dimples langado ao pundonor
(/hlrzle nlf ato de desafiar; sema€f; pele nlf te desaniol) n5o 6 a ofmsa que
a\etxm cmt£a a k\an a tthKksa nesscr, thKksa taqdhar ou fhirzi laqdhar,
faltar com ou quebrar o respeito, /herz; e/ .h#r:Ha, langer em desonra)

Ridiculariza-se a atitude daquele novo nco ignorance das rWras de honda que,
ao tentar reparar um atentado a &wrma, responds desaflando seu ofensor para
uma corrida ou a extender no chao maid notas de mil francos que ele. E, com
efeito. confundir duas ordens absolutamente estranhas. a ordem do desafio e a

ordem da ofensa, na qual est5o entranhados os valores maid sagrados e que se
organiza de acordo com as categorias mais fundamentais da cultura, aquelas
que ordenam o sistema mitico-ritual

Averiguag5o e controls do
grupo

Press5o do grupo Sangao simb61ica

Ultraje, atentado i karma T--+ Resposta do m€f Honda restaurada hHrma

ou farr (consideragio)

(considerag5o)
Aus6ncia de resposta . Desonra' ---'-+

(malta de m€A morte

exiliosoc ia ]

A honra, atrav6s da qual o grupo se exp6e, se op6e ao pundonor, atrav6s
do qual ele pode responder ao ultraje. Hf uma dtferenga nitida entry o nfg
pundonor, e a harPlm, a honra, conjunto do que 6 harem, isto 6, proibido, em
resume, o sagrado. Portanto, o que tomb o grupo vulnerfvel 6 o que ele tem
de mais sagrado. Enquanto o desafio atinge apenas o pundonor, o ultraje 6
violagao do proibido, sacri16gio. Assim, o atentado a karma exclui arranjos e
excusas. De maneira gerd, recusa-se ferozmente a alba, compensag5o dada
pda familia do assassino a familia da vitima. Daquele que a aceita, se diz: "B

um homem que aceitou beyer o sangue de seu irmio; para ele s6 a barriga
importa."(AIN AGHBEL). A ll0a s6 6 recebida em castes exteriores a
ha/vlm. Consequentemente, 6 pelo rigor atrav6s do qual se imp6e que a
mgrenagem do ultraje e da vinganga diferem da dia16tica do desafio e da
resposta. A opini5o publica decide soberanamente, coma testemunha e juiz:
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sabre a gravidade da ofmsa e sabre a vinganga adequada. No caso de UQ
atentado a hwrllm, cometido diretamente ou por descuidot9, a press5o da

opiniao 6 tal que qualquer outta saida que n5o a vinganga flea excluida; sem
el,. s6 renta ao covarde desprovido de mfa desonra e o emilio. Se a burma

define-se por poder ser perdida ou manchada (fhuksa r/burma, f#l/ZI
e/karma, tirar ou romper a #Krma), en] resume coma desonra virtual, o n;a
que n5o prot(8e inteiramente a hwrma dos atentados, permits restauri-la em
sua intWdade. Assim, a integridade da parma 6 fungal da intWdade do
#fa sozinha, a vigllancia minuciosa e ativa do p donor fHg) 6 capaz de
garantir a intWdade da honda 6%army -- exposta, por natureza, mquanto
sagrada, ao ultrale sacrilego -- e de buscar a consfderaf o e a
respef/abf/idade conferidas pda sociedade aos que tem suficiente pundonor
para manter sua honra ao abrigo da ofensa

Honra com o sentido de considerag5o 6 sar. essay 6 o SWedo, o prestigo

o bnlho, a "g16na", a "prcscnga".Diz-sc de algu6m que "essay o segue e bnlha
em Loma dole", ou quc ele 6 proteg)do pda "barreira do essay"(zarb nessar)
o essay coloca aquele que o det6m ao abrigo do desafio e paralisa o ofensor
eventual por sua influ6ncia mistenosa, pele n'cdo (a/Alba) que ele inspira
Envergonhar algu6m, d "tirar-the esiar"(dlz-se tamb6m "tirar-the /ahya, a
respeito"): essay este elements indefinivel que faz o homem honrado, 6 tio
fragil e vulnerfvel quanto imponderavel. "0 albomoz de essay, dizem os
kabila, nio 6 amarrado, 6 pasta."ao(AZEROU N-CHMINI)

HKrma. com smtldo de sagrado(farah), nff a furpna com sentido de
respeitabilidade, sio inseparaveis.Assim, quando maid vulnerivel 6 uma
familia, maid niF ela dove ter para defender sells valores sagrados e maiores
sio o m6rito e a consideragao que a opiniao Ihe concede. Por ai se
comprecnde que longs de contradizer ou proibir a respeitabilidade, a pobreza

Karma 6. de certs modo, identific4vel a harem, ao sagrado objetivo, e pode ser
violada por neglig6ncia Vimos, por exemplo, que o roubo numa casa habitada era
particularmente grave e exigia vinganga porque se constituia num atentado a
h rma: o roubo ou a fraude no mercado constituem-se apenas num desafio e num
atentado ao an\or-proprio de quem 6 a vitima. A aldeia tamb6m tem sua A#rma,

que pode ser violada se, por exemplo, um estranho faz escindalo
20 Ou ainda: "Zssar 6 uma semente de nabo". A semente de nabo, minQscula e
redonda, 6 extremamente labia. Zssar designa tamb6m a grata de uma mulher ou de
uma Jovem
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redobra o m6rito daquele que, apesar de alva privil%dado do ultraje,
consegue, apesar de tudo, impor-se ao respeito.21 Reciprocamente, o
pundonor nio tem significado ou fung5o a n5o ser num homem para quem
existem coisas sagradas, coisas que merecem ser defmdidas. Um ser
desprovido do sagrado poderia dispenser o pundonor, ja que ele seria, de certs
modo, invuiner6vel.22 Em resume, se o sagrado(karma-baram) nio exists
sen5o atrav6s do sense de honra(#g) que o defende, o sentiments de honra
encontra sua raz5o de ser no denso do sagrado.

Como se define o sagrado(fKTPna-baram) que a honda dove defender e
proteger? A este pergunta, a sabedoria kabila responds: "A casa, a mulher, os
fuzis". A polarjdade dos sexes, tio fortemente marcada nessa sociedade de
descend6ncia patrilinear, se expnme na bipartig3o do sistema de
representai;6es e de valores em dois principios complementares e

2i Eis aqua, segundo um velho kabila dos Aith'idea, que o recebeu de seu pai, o
retrato do homem de honra, retrato em todos os aspectos id6ntico ao que me fez um
membro da tribo dos lssers, o que sugere que se trata de um personagem mitico e
exemplar puja aventura 6 dada vez situada num ambiente familiar: "Era uma vez
um homem que se chamava Belkacen au Aissa e que, apesar de sua pobreza, era
respeitado por sua sabedoria e sua virtude. Seu prestigio se estendia sobre vfrias
tribos. Cada vez que sobrevinha uma desavenga ou um combats, ele serbia de
mediador e apaziguava o conflito. Os Ben Ali Ch6rif. grande familia da regiao:
tinham ciQmes de sua influ6ncia e de seu prestigto, mais ainda porque ele se
recusava a Ihes prestar homenagem. Um dia, os membros da tribo decidiram tentar
reconcili6-1os. Convidam ao mesmo tempo o mats velho dos Ben Ali Ch6rif e
Belkacem ou Aissa. Quando este intra, o velho, ja sentada, diz ironicamente: "Que
bonitos s5o teus arkasem (plural de areas, sapatos risticos de trabalhador)I"
Belkacen respondeu: "0 costume manda que os homens olhem os homens de frente,
no rosto, e n5o para seus p6s. E o rosto, a honra do homem, que conte." Aos
estranhos que Ihe perguntavam coma eie adquirira sua influincia na regiao,
Belkacem respondia: "Ganhei primeiro o respeito de minha mulher, depois de meus
Hilhos, depois de meus irm5os e de meus parentes, depois de meu bairro, depots de
minha aldeia; o resto s6 se seguiu

zz E nessa 16gica que se entende a reprovag5o que cerca o celibatgrio. Assim, a
igualdade na honra corresponde uma esp6cie de igualdade na vulnerabilidade que
se exprime, por exemplo, na expressao frequentemente usada para chamar a ordem

o pretencioso: "Tua m5e ngo vale mats do que a minha".(Essa formula ir6nica n5o
dove ser confundida com a injQria "minha m5e vale mai.s do que a tua": te s-spero
em tudo, pris te supero at6 nesse ponto,ja que today as tltulheres se equivalem).
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antag6nicos,2S O que 6 farah(into 6, exatamente, tabs) 6 essencialmente o
sagrado esquerdo, isto 6, o interior e mais precisamente o universe feminino, o
mundi do SWedo, o espago fechado da casa, por oposigio ao exterior, ao
mundi aberto da praia publica(l&dlna'fh), reservada aos homens. O
sagrado direito s3o essencialmente "os fuzis", isto 6 o grupo de aglados, de
'filhos do tio patemo", todos aqueles cuba morte devs ser vingada com sangue

e todos aqueles que devem vtngar com langue. O fuzil 6 a encamagio
simb61ica do m;f do grupo agnftico, do H;f entendido coma o que pode ser
desafiado e homo o que permite enfrentar o desafio.24 Assim, a passividade da
hHrmm, de natureza feminina, se opal a suscetibilidade atlva do ng: de
natureza viril. Se a hanna se identifica ao sagrado esquerdo, isto 6,
essencialmente ao feminine, o mlf6 a virtude viral por exw16ncia

A oposig3o entry o sagrado direito e o sagrado esquerdo -- homo a
oposig5o entry baram e nfr -- nio exclui entrdanto a complementaridade E
de cato o respeito ao sagrado direito, o name e o renome da familia agtatica
que mspira a resposta a toda ofensa contra o sagrado esquerdo. A h#rllm nio
6 apenas o que tem prego, o que 6 preciaso, o que 6 querido (e/'azz), 6 o que 6
maid precioso que o mats querido, o valor sagrado nio se confundindo com o
valor afdivo. O dever de defender o sagrado se imp6e como um imperativo
categ6rico, quer se trate do sagrado direito, com um membro masculine do
grupo, ou do sagrado esquerdo, como a mulher, ser d6bil, impuro e ma16fico.
O homem honrado realiza a vinganga e lava a afronta recebida com desprezo
pelos sentimentos, reccbendo por isso a aprovagao inteira do grupo. Louva-se

e ata-se coho exemplo a atitude do pai, um tal de Sidi Ch6rif. chefe da
grande familia religiosa dos 'Amrawa, que matou sua filha culpada e at6 hole

23 Elsa bipartigao, que aparece, de cato, coho uma das categorias fundamentais do
pensamento kabila e, especialmente, do sistema mitico-ritual, fornece os postulados
fundamentais (natureza impura da mulher, por exemplo) a partir dos quais, o
sistema de valores desenvolve sua 16gica pr6pria. Devemos nos contentar aqui em
relembrar as significag6es cuyo conhecimento 6 indispensavel para compreender o
sistema de valores que das fundam.
24 Antigamente, em algumas regimes da Grande Kabilia, a l#zljma'/& (assemb16ia)

obrigava os homens da tribo, sob pena de punigao, a comprarem um fuzil para
defenderem a sua e a honra do grupo. Aquele que n5o o fazia, apesar da
penalidade, era pesto no induce, desprezado por todos e considerado coma "uma
mulherU
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se diz: "Ele tem H€fcomo midi Ch6rif '. E o respeito ao sagrado direito, into 6,
a honra gentilica, que leva a vingar a ofensa feita ao sagrado esquerdo, a
parte d6bil pda qual o grupo se exp6e.

O n&'6, portanto, a fidelidade a honra gentilica, a &w/lpm no sentido de
respeitabilidade e de consideragio, ao nome dos ancestrais e ao renome que
Ihe este ligado, a linhagem que deve permanecer puja de toda poluigao, que
deve ser mantida ao abrigo da ofensa assim homo da masa//;ance. Virtude
carded, fundamento de todd o sistema patrilinear, o n£r 6 de faso
essencialmente a respeito a linhagem da qual acreditamos ser dignos. Quando
mais valorosos ou virtuosos tenham side os ancestrais, tanto mais raz5o de
orgulho se tem e mats se devs, consequentemente, ser minucioso a respeito da
honra, para estar a altura de seu valor e de sua virtude. Como consequ6ncia, o
nascimento, por mais importante que sega, n5o confere necessariamente
nobreza; esta pode ser adquirida tamb6m pda virtude e pelo m6rito. A
honorabilidade e a pureza da linhagem imp6em deveres mais do que outorgam

priw16gtos. Aqueles que tem um nome* as pessoas de boa estifpe(a/h
/a'rash), n5o tem desculpas

A oposigio entre harem e #ff entry o sagrado direito e o sagrado
esquerdo, exprime-se em diversas oposig6es proporcionais: oposig5o entre a
mulher, carrWda de poderes ma16ficos e impuros, destruldores e temiveis, e
o homem, investido de virtudes ben6ficas, fecundantes e protetoras; oposigao
entre a mafia, domino exclusive das mulheres, dissimulada aos homens, e a
religi5o, essencialmente masculina; oposig5o entre a sexualidade feminina.
culpada e vergonhosa, e a vinlidade, simbolo de forma e de prestigio.2S

A oposig5o entre o interior e o extehor, modo de oposig5o entre o sagrado
esquerdo e o sagrado direito, se exprime concrdamente na disting5o nitida
entre o espago feminine, a casa e sua hora, lugar por exce16ncia de .baram,2(

25 0 vinculo que une o Hif e a virilidade se manifesta particularmente nos jogos
rituais, homo no bro ao alva praticado por ocasi5o do nascimento de um men/no, da
circuncis5o e do casamento.(Ver tamb6m a nota lO)
26 A soleira, panto de encontro de dois mundos antag6nicos 6 o lugar de um
conglomerado de rites e mercado de interditos. Em certas regimes da Kabilia, apenas
os parentes podem franquea-la. De qualquer modo, n5o se pods entrar sem ser
convidado. O visitante se anuncia atrav6s de um frito ( homo no sul da Franca),
tossindo ou batendo os p6s. Em algumas regimes ( EI Kseur, Sidi Arch), o costume
manda que o parente distante, ou o parente atrav6s das mulheres (por exemplo, o
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espago fechado, secreto, prot%ldo, ao abrigo das intrus6es e dos olhares, e
espago masculine, /vagina'rh, lugar da assemb16ia, da mesquita, do cafe, dos
campos ou do mercado.27 De um lado, o segredo da intimidade, velado pelo
pudor, de outro, o espago aberto das relag6es sociais, da vida politica e
religiosa; de um lada, a vida dos sentidos e dos sentimentos, do outro, a vida
das relagoes de homem a homem, do diflogo e das trocas. Enquanto que no
mundi urbano, onde o espago masculine e o espago feminino intederem um
com o outro, o recolhimento e o v6u asseguram a proteg5o da intimidade, na
aldeia kabila. onde o uso do v6u 6 tradicionalmente deconhecido2S, os dais
espagos s5o nitidamente separados; o caminho que leva a fonts evita o
dominic dos homens: o mais comum 6 que cada cla(f#akAarrafh ou
adhram) tenha a sua conte pr6pria, situada em seu bairro ou perto dali, de
modo que as mulheres podem it at6 if sem arriscar serem vistas por um
homem estranho ao grupoZ9(AIT HICHEM); quando isso nio ocorre, a

irm5o da esposa), que intra pda primeira vez na casa, raga uma oferenda
simb61ica, chamada "o olhar" (/h;zri). A aldeia 6 tamb6m um espago sagrado, la s6
se entra a pe.
27 Conta-se que antigamente as mulheres iam sozinhas ao mercado; mas das eram
t5o tagarelas que a estadia se prolongava at6 o mercado da semana seguinte. Ent5o
um dia os homers chegaram com sells bast6es e puseram fim ao palavr6rio de suas
mulheres... Vemos que o "mito" "explica" a divis5o contemporanea do espago e das
tarefas. invocando a "naturez8 maldosa" das mulheres. Qando se quer dizer que o
mundi esb is avessas, diz-se que as "mulheres v5o ao mercado '
28 Tradicionalmente. o uso do v6u e o enclausuramento (/a&d##b;a) impunha-se

apenas no caso do xeque da mesquita da aldeia (ao qual a aldeia assegurava, entre
outros servigos, a provisao de madeira e a manuteng5o do rhamayamfs, encarregado
do transporte de aqua), de algumas familias de santos que n5o habitassem um aziz
(isto 6, um tipo de povoado isolado) e de alguns chefes de familias importantes que
distinguiain uma das mulheres da casa (geralmente a mais jovem de suas esposas),
fazendea tltanaltdyabtlt
29 Cada linhagem, mesmo no nivel mais baixo, constitui-se numa unidade social
virtual. Em casa de conflito, a organizagao politica se redefine de acordo com a
posigio relativa na genealogia dos individuos envolvidos. Coma consequ6ncia, a
mesma 16gica pode reunir grupos muito extensos, isto 6, todos os descendentes de
um ancestral at6 a quarta ou quinta geragao, ou os de um ancestral mitico, o da
tribo, por exemplo, ou grupos muito delimitados, como a familia extensa ou at6 a
fbmilia restrita. Fbakha/rabid ou aJAr m podem ser definidos coma o conjunto de
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fung5o que Gabe num certs local a uma oposig5o espacial 6 atribuida a um
ritmo temporal e as mulheres v5o ifonte durante certas horan, quando cai a
noite, por exemplo, e 6 mal vista que um homem xif espif-las. A fonts 6 para
as mulheres o que /h#lna'/h 6 para os homens: 6 1a que das trocam as
novidades e mant6m suas conversas que tratam essencialmente de todos os
casos {ntimos sobre os quais os homens n5o poderiam falar entre des sem
desonra e dos quais des s6 sio infomtados por seu interm&iio

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

aldo que se ensina muito cede ao merino. Suspeita-se daquele que permanece
muito tempo em casa durante o dia. O homem respeitfvel deve se deixar ver,
mostrar-se. colocar-se sem cessar sob os olhares dos outros. fazer frente
(qabeO Data ditz que as mulheres repetem e pele qual dio a entender que o
homem ignora muito do qiie se passa na casa: "Homens, pobres coitados, todd
dia nos campos homo burro no pastor" (AIT HICHEM). O imperative
principal 6 velar todo o dominio da intimidade: as desavengas intemas, os
fracassos e as insufici6ncias n5o devem. nunca. ser exibidas frente a um
estranho ao grupo. Tantas coletividades encaixadas, tantas zonas de s%redo
conc6ntricas: a casa 6 a primeira ilha de segredo no sein do sub-c15 ou do c15;
este no sein da aldeia, ela mesma fechada em seus s%redos em relagao a
outras aldeias. Nessa 16gica, 6 natural que a moral da mulher, no corag5o
desse mundi fechado, sega constituida essencialmente de imperativos
nWtivos. "Teu tOmulo 6 tua casa", diz o ditado. "A mulher dove fidelidade a
seu marido; sua casa deve ser bem cuidada; ela dove zelar peta boa educagio
dos filhos. Mas, sobretudo, ela dove preservar o segredo da intimidade
familiar; ela n5o devs nunca rebaixar seu marido ou faze-1o passar vergonha
(mesmo que tenha today as raz6es e today as provas), nem na intimidade, nem
frente a estranhos; ipso o obrigaria a repudi6-la. Ela deve mostrar-se satisfeita
ainda que, por exemplo, seu marido muito pobre n5o traga nada do mercado;
ela n5o devs se meter nas discuss6es entre os homens. Ela deve confiar em

seu marido, evitar duvidar deli ou procurar provas cmtra ele."(EL KALAA)
Em resumo, a mulher sendo sempre "filha de Fulano" ou "esposa de Sicrano '

sua honra reduz-se a honra do grupo de aglados ao qual estiver vinculada

pessoas que se devem a vinganga de sangue e entre as quads n5o h5 vinganga de
langue, ou kinda que est3o no nesmo ca-npo em case de conflito.
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Ela dove tamb6m zelar para n5o altcrar em nada, por sua conduta, o prestige
e a reputagao do grupo.30 Ela 6 a guardia do essay.

burma - baram NIF

SA(} RAI)o ESQUI{RI)I SA(}I<AI)o DIRI{I'I'o

Feminine. feminilidade
mulher detentora de poderes

ma16ficos e impwos
esquerda, torte

.bilidade
ud

Masculine, virilidade
homem detector da pot6nc

ben6fica e protetora
digno, direito
protegio
muro, vestimentas

Diivi ' i{ ( )
Dominic feminine
casa, horta
mtuldo 6Khado e secrcto
da vida intima:

alimentagio. scxualidadc

FORA
Dominio masculine

assemblfia, mesquita, campos
mundo aberto da vida publica
de atividades sociais e politica
trocas

NA'i't Jlti {;/:A

IJmido, 4gua, etc.

C{JI ,'I '( JRA

Sega. theo, etc

O homem, por seu lada, devs antes de tudo, proteger e velar o segredo de
sua casa e de sua intimidade. A intimidade 6 em primeiro lugar a esposa que
Jamats se nomeia assim e menos ainda por seu prcnome, mas senlpre atrav6s
de perifrases, como "a filha de fulano", "a mie de meus filhos" ou, kinda,
'minha casa". Em casa, o maridojamais se dirige a ela na presenga de outros;

ele a chama com um sinai, com um resmungo ou pele nome de sua filha maid
velha e nio demonstra nunca sua afeigio, especialmente na presenga de seu
pr6prio pai ou de seu irmio maid velho. Pronunciar em pablico o name de sua

10 Tudo se pasha homo se a mulher n5o pudesse realmente acrescentar nada a honra
dos agnados, mas apenas conserve-la intata por sua boa conduta e sua
respeitabilidade, ou perd6-la(ekkes e/'argh.- tirar a reputag5o) por seu
compartamento. S6 o que pods aumentar a honra do grupo 6 a alianga, atrav6s do
casamento, com os parentes masculinos da mulher
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mulher seria uma desonra: conta-se com frequ6ncia que os homens que iam
r%lstrar um rec6m nascido no cart6no recusavam-se obstinadamente a dar o
noms da esposa; do mesmo modo, os jovens alunos que davam sem
dificuldade o noms de seu pai, evitavam dar o name de sua mie, temendo sem
d&vida tamar-se vulneriveis a injana (chamar algu6m pele none da mie 6
acusg-lo de bastardo) e at6 ao maleficio (sabese que, nas praticas magical, 6
sempre o name da m5e que 6 utilizado). A boa educagio mandy que nunca se
tale a um homem de sua mulher ou de sua irma: 6 porque a mulher 6 uma
dessas coisas vergonhosas(os frames dizem,/acura'ara, a mulher 6 a
vergonha) que n5o se nomeiam sem pedtr desculpas e acrescentando hachak,
'com todd respeito '

E tamb6m porque a mulher 6 para o homem a coisa mats sagrada, coma
testemunham as express6es do costume nos juramentos: "Que minha mulher
me sega ilicita" (f/ra#ram efhmafrK/#iw), ou, ainda: "que minha casa me sqa
ilicita" (fhram ak&a ;n'), se eu n5o fizer tal ou qual coisa

A intimidade 6 tudo o que 6 do fmbito da natureza, 6 o corpo e suas
fung6es organicas, 6 o eu e deus sentimentos ou afeig6es: today coisas que a
honra maida velar. Qualquer alus5o a essen temas, em particular a pr6prla
vida sexual, nio apenas 6 proibida mas quase inconcebivel. Durante muitos
dias antes e depois de seu casamento, o jovem se refu8a numa esp6cie de
retiro, para evitar azhar-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 disso, em
presenga de seu pale de seus irmios mais velhos, ela flca com os brazos
cruzados sabre a peito.3i (AZEROU n-CHMINI). Um homem nio saberia
falar de uma jovem ou de uma mulher estranha a familia com seu pai ou seu
irmio maid velho; portanto, quando o pai quer consultar o filho sobre seu
casamento, ele se utiliza de um parente ou de um amigo que serve de
intermedigrio. Evita-se entrar num cafe onde ja se encontrem seu pai ou seu
irmio mais velha(e inversamente) e com maid raz5o ainda, evita-se ouvir corn

des album desses cantores ambulantes que recitam poemas picantes
Tampouco dove-se falar em comida. Nunca se desela bom apetite a

algu6m, mas apenas a saciedade. A polidez manda que o dino da casa insists

3i O tabu da nudez 6 absolute, mesmo nas relag6es sexuais. Sabe-se, por outro lada,
que a desonra 6 descrita coma nudez ("ele me desnudou, ele me tirou a roupa, ele
me esfolou").
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sem parar que seu convidado sirva-se de novo, ao passe que este deve comer
o maid discretamente passive!. Comer na rua 6 indecente e impudico. Quando
algu6m almoga no mercado, se retira para um canto afastada. Quando se
carrW a comida, ela 6 dissimulada num paco ou no albomoz. Durante a
pr6pria refei(#o, a 6nfase n5o 6 colocada sobre o fate de se estar comendo,
mas de comer em comum, de partilhar o pao e o sal, simbolos de alianga. Um
pudor extreme preside tamb6m a expressao de sentimentos, sempre
extremamente discreta e reservada e isso mesmo no seko da famjlia, entre
marido e mulher, entry paid e filhos. HacfHm(ou /a#ya), pudor que domina
today as relagoes, mesmo em familia, 6 essencialmente a protegao de harem,
do sagrado e do secreLa(essay). Quem fda de si mesmo 6 indemroso ou
fMarr5o: n5o sabe se submeter ao anonimato do grupo, preceito essential de

boas maneiras que pede que se empregue o "n6s" coma forma de polidez ou
que se tale no modo impessoal, deixando que o contexts mostre que se trata

Outros principios correlatos das oposigoes fundamentais regem a divis5o
de trabalho entre os sexos, e, mats prectsamente, a divis5o entry homens e
mulheres de condutas tidal por honrosas e desonrosas. De modo gerd, s5o
consideradas desonrosas para um homem a maier parte das tarefas que cabem
as mulheres. em raz5o da divis5o mitico-ritual dos seres, das coisas e das
agnes Os berberes de Chenoua n5o podem tocar em ovos ou em galtnhas na
presenga de pessoas estranhas a familia. E proibido transports'los ao mercado
para veda, trabalho de criangas ou de mulheres. E uma ofensa perguntar a
um Achenwi se ele tem ovos para vendor. Os homens podem degolar galinhas
e comer ovos, mas apenas em familia.32 Os mesmos costumes, mais ou ments
alterados. sio encontrados na Kabilia. Do mesmo modo, a mulher pods
montar uma mula se seu marido a puxar pele brid5o; montar um asno, ao
contrario, 6 vergonhoso. As mogas que desonravam saas familial Cram as
vezes passeadas em p&blico montadas sabre um asno. Outro exemplo: 6
desonroso para um homem transportar um defumador, tarefa que cabs is
mulheres. Do mesmo modo, gabe is mulheres o transporte de fgua em jarros

e o transporte de lenha destinada ao aquecimento. Todos essen imperativos da
moral da honda que, tomados isoladamente parecem arbitrarios, aparecem, ao
contrario, coma necessfrios se os recolocamos no conjunto do sistema mitico-

de s

32 Cf. E. Laoust. Elude sur {e dialects berb&re du (:henoua compare aavec celui
des Beni A/enacer e/ des /3en/ Sa/ah, Paris, Leroux, 1 912, p. 15.
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ritual, fundado sobre a oposigao entry o masculino e o femirino da qual s5o
modos particulares as oposig6es entre o sagrado direito e o sag@do esquerdo,
o dentro e o fora, a fgua e o togo, o tlmido e o secs.

O mesmo sistetna de valores domina toda a educag5o infmti.I. 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 mauno de cerca de dez anon. Utimo membro masculino de sua familia. ia
aos enterros mesmo em aldeias distantes e assistia is cenm6nias no meir dos

adultos(TIZI llIBEI.). Toda conduta dos adultos, today as cerim6nias e rites
de iniciag5o ou de passagem tendem a .mostrar ao merino sua qualidade de
homem ao Mesmo tempo que as responsabilidades e deveres correlatos. As
agnes infantis s5o desde muito redo avaliadas em fung5o dos ideais da honra
A educai#o dada polo pai ou pele tio patemo tende a desenvolver no menino o
nff e today as virtudes vids que Ihe s5o solidarias, espirito batalhador,

ousadia, vigor, tolerfncia. Nessa educag5o, dada .por homens e destinada a
fazer homens, a 6nfase 6 cblocada na linha patema, nos valores IWdos pecos
ancestrais masculinos e dos quais coda membro masculino do gru15o devs ser
fiador e defensor.

Descobririamos, sem davida, as mesmas categorias mitico-rituais homo
fundamento, se n5o da 16gica das trocas matrimoniais, peso ments da
representag5o ideal que dela fazem os agentes. A precocidade do casamento 6
compreensivel se sabemos que a mulher, de natureza maldosa, deve ser
colocada o mais cede possivel sob a protegio ben6fica de um homem. Diz-se:
A vergonha 6 a modal'(a/'ar fhaqchic#f#), e o genre 6 chamado de se#ar

/abut, "o v6u das vergonhas". Os frabes da Arg61ia is vezes chamam as
mulheres de "vacas de Sate" ou "redes do dem6nio", indicando assim que a
iniciativa do mal pertence a das; um prov6rbio diz:"A maid direita 6 totta
como uma voice". Como uma plants que se inclina iesquerda, a mulher n5o
pode ser direita, s6 pode ser endireitada pda proteg5o ben6fica do homem.33
Sem pretender analisar aquia 16gica obletiva das trocas matrimoniais, pode-
se peta memos observar que as normas que as regem e as racionalizag6es

frequentemente utilizadas para justificar a forma "ideal", o casamento com a
prima paralela, 6 formulada numa linguagem estruturada de acordo com as
categorias mitico-rituais. O deselo de salvaguardar a pureza do sangue e

31 Um prov6rbio irabe diz: "A dignidade da jovem s6 existe enquanto ela este com
seu pai

79



conservar inalterada a honra familiar 6 a raz5o maid frequentemente invocada

para justificar o casamento com a prima paralela. De um jovem que casou
com sua prima paralela, diz-se:"ele a prot(8eu", ele fez com que o segredo da
intimidade familiar fosse salvo. Ouve.-se com frequ6ncia dizer que aquele que

se casa na pr6pria familia tem assegurado que sua mulher se esforgara para
salvaguardar a honra de seu marido, que ela guardara o s%redo dos conflitos
familiares e n5o irf se queixar a seus parentes. "Uma mulher estranha na
familia te desprezara. Ela achari que 6 de uma familia mais noire que a tua

Tua prima, ao contr6rio, que tem o mesmo av6 patemo que tu, n5o poder6
maldizer teus ancestrais."(AIN AGHBEL) O casamento com uma estranha 6
temido como uma intrus5o; ele aria uma brecha na barreira de proteg6es de
que se circa a intimidade familiar; diz-se: "Mais vale plot(8er seu HfFdo que
entrega-lo aos outros'

O etos da honda

O sistema de valores da honra 6 antes posco em pratica do que pensado e a

gram6tica da honra pods informar os atom sem formula-los. Assim, t5o logo
percebem como desonrosa ou ridicula tal ou qual conduta, os kabila estio na
situai$o daquele que observa um errs de linguagem sem, entretanto, ter
conhecimento do sistema sint6tico que foi violado. Uma vez que as normal
est5o enraizadas no sistema de cat(8orias de percepgao mitica do mundo,
nada 6 mais dificil, nem talvez mais vao, do que tentar distinguir entre o
dominic direta e claramente percebido pda consci6ncia e o dominic enterrado
no inconsciente. Para se convencer disco, pasta um exemplo. O homem
honrado 6 aqueje que faz frente(qabe0, que enfrenta os outros olhando-os no
rosto; gabe/ 6 tamb6m receber algu6m, e receber bem, fazed-the as honras
Vincula-se is vezes a mesma ralz, numa etimologia popular em todo o cano
siglificativa, a palavra /agbaye/(masculine plural) que designa os kabila.34
rXagbay/If&, feminine do substandvo aqbayli, um kabila, designa a mulher
kabila, a lingua kabila e tamb6m, se se pode dizer, a "kabilidade", o que faz
com que o kabila sega kabila, o que ele n5o poderia deixar de ser sem deixar

34 Cf A Picard, 7bx/e.\' her&&re.\ dan.\ /e par/er de.F /aen( Kabylie. Alg6rie. 1961)
que retoma por sua conta essa etimologia.
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de ser kabila, into 6, a honra e o orgulho kabila Mas gabe/ 6 tamb6m fazer
frente ao Leste(e/g;#/a) e ao futuro(gabe/). No sistema mitico-ritual kabila,
o Leste tem uma relag5o de homologia com o Alto, o Futuro, o Dia, o
Masculino, o Bem, a Direita, o Sogo, etc., e se opec ao Oeste e do mesmo
modo ao Baixo, ao Passado, a Noite, ao Feminino, ao Mal, a Esquerda, ao
Umido, etc. Como todos os infomlantes espontaneamente d3o homo
caracteristica essential do homem de honra o cato de que ele faz frente, gabe/,
vemos que as normal explicitas do comportamento re-aacontram e recobrem
os principios sublacentes do sistema mitico-ritual.3S

O eros da honra se op6e, por seu pr6prio principio, a uma moral universal
e formal que afirme a igualdade em diglidade de todos os homens e, como
consequ6ncia, a identidade de direitos e deveres. N5o apenas as regras
impostas aos homens diferem das rWas impostas is mulheres, e os deveres
em relag5o aos homens, dos deveres em relag5o is mulheres, homo os
mandamentos da honra, diretamente aplicados a casos particulares e variados
conforme a situag5o, n5o s5o de modo nenhum universaliz6veis. O mesmo
c6digo rego condutas opostas conforme o campo social: por um lada, as
regras que regem as relag6es entry parentes e, de maneira mais gerd, todas as
relagaes vividas sc8undo o modelo das relag6es de parentesco("AJuda os
deus, estqam certos ou errados"), e, por outro lado, as regras que valem nas
relax;6es com estranhos. Etta dualidade de atitudes decorre logicamente do
principio fundamental, estabelecido antes, s(8undo o qual as condutas
honradas se imp6em apenas em relag5o aqueles diglos degas. O respeito is
injung6es do grupo fundamenta-se no respeito a si mesmo, into 6, no
sentimento de honra. Mais do que um tribunal, no sentido de organismo
especializado, encarregado de pronunciar decis6es de acordo com um sistema

s5 A hist6ria coletiva ou individual expressa o movimento incessante atrav6s do
qual os principios "atuados" da pratica tornam-se normas reconhecidas e
professadas, e inversamente. Se o equilibrio social exide um minima de
conformidade entre os modelos implicitos e as normal explicitas, a exist6ncia de
uma distincia e de uma discordfncia resultante apenas da explicitag5o ou da busca
de "racionalizag6es", arranca a cultura a imobilidade na coer6ncia demasiado
pedeita a que levaria uma completa identidade consign mesma. Talvez sega etta
discordfncia o que faz com que as sociedades maid "estfticas" tenham uma hist6ria.
A cultura nunca 6 apreendida a n5o ser de perfil, coma os obyetos do mundi, e os
agentes s6 podem ter vis6es parciais e sucessivas dela
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de normal juridicas racionais e explicitas, a assemb16ia do c15 ou da aldeia 6
de cato um conselho de arbitragem ou at6 um conselho de familia

A opiniao coletiva 6 a lei, o-tribunal e o agente de execug5o da sangao. A
/&(#ma'fh, na qual today as familial s5o representadas, encama a optniio
publica que ela sonda e cuyos sentimentos e valores exprime, dai toda sua
forma moral. O castigo mais temido 6 ser posts no indict ou o banimento: os
que s5o assim atingidos sio excluidos da partilha coletiva de came, da
assemb16ia e de todas as atividades coletivas, em resumo, condenados a uma

esp6cie de monte simb61ica. O qaHwa, conjunto de costumes pr6prios a cada
aldeia. consiste essencialmente na enumeragio de faltas especificas, seguidas

das penal correspondences Assam. por exemplo, o qanun de Agouni-n-
Tesellent. aldeia da tribo dos Ath Akbil, num conjunto de 249 artigos, tem
219 leis "repressivas" (no sentido de Durkheim), isto 6, 88%, contra 25 leis
restitutivas". isto 6. 10%, e apenas cinco artigos mencionando os

fundamentos do sistema politico. A regra costumeira, fruto de uma

jurisprud&lcia diretamente aplicada ao particular e n5o da aplicagao ao
particular de uma regra universal, pr&existe a sua formulai$o; de cato, o
fundame=lto da justiga n5o 6 um c6digo formal, rational e explicito, mas o
sense" de honra e de equidade. O essencial permanece implicito porque nio e

discutido e 6 indiscutivel; o essential, isto 6, o conjunto de valores e de

principios que a comunidade afirma pda sua pr6pria exist6ncia e que
fundamcnta os atom da jurisprud6ncia. Montesquieu dizia: "0 que a honra
proibe, 6 maid proibido quando as leis nio o proibem; o que ela prescreve,
ainda mais exigido quando as leis nio o extgem

As relag6es econ6micas nio s5o primeiramente vistas e constituidas homo
dais enquanto tats, isto 6, coma regdas peta lei do lucre, e permanecem

sempre homo que dissimuiadas sob o v6u das relag6es de prestigio e de honra
Tudo se passa como se asta sociedade se recusasse a encarar de frente a
realidade econ6mica, a v6-la como regda por leis diferentes daquelas que

regulamentam as relagoes familiares. Dai, a ambiguidade estrutural de toda
troca: este-se sempre e ao mesmo tempo no r(Bistro do lucre que n5o se
confessa e da honda que se proclama. A 16gica do dom n5o 6 uma maneira de

superar ou de dissimular os cflculos do lucre? Se o dom, coma o cr6dito, leva
consign o dever de devolved mais, etta obrigagao da honda, por imperativa
que qa, pemlanwe ticita e secraa. O contra-dom sends dfnerfdo, a troca
generosa, por oposig5o ao "deu, recebeu", n5o tends a velar a transag5o
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interesseira que nio musa aparecer imediatamalte, desdobrando-a na sucess5o

temporal e substituindo a s6rie continua de dons seguidos de contra-dons por
uma s6rie descontinua de dons aparenternente sem retomo? E preciso outro
exemplo? f costume que o vendedor, ao final de uma transag5o importante
como a venda de um boi, devolva ostensivamente ao comprador uma parte da
coma que ababa de receber, "para que ele compre came para sous filhos". O
pai da noiva faz o mesmo quando recede o date, frequentemente ao final de
um rWteio encamigado(AIT HICHEM). Quanto maier for a parte
devolvida, mais honda se obt6m coma se, ao coroar a transag5o com um pesto

generoso, se pretenda converter em troca de honra um rWteio que n5o
deveria ser assam abertamente encamigado, a nio ser porque a procura de
maximizagao do lucre material nile se dissimulava sob o combate de honra e
sob a procura de maximizag3o do lucro simb61ico.3(

Paris, janeiro, 1960

36 Podemos encontrar uma verificag5o dessas anflises no cato de que a
generalizag5o das trocas monetfrias e da atitude calculista que Ihe 6 correlate fez
com que o "regateio - combate de honra" a proposito do dote parecesse vergonhoso
e ridicule ao constituir a troca lucrativa homo tal e ao destruir a ambuiguidade
estrutural da troca tradicional
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A CASA
OU O MUNDO AS AVESSAS

Pierre Bourdieu

O homem 6 a lampada de fora
a mulher a lampada de dentro.

O interior da casa kabila tem a forma de um retangulo dividido em duas
panes, num tergo de seu comprimento, por uma meia parede com aberturas: a
maior, elevada cerca de 50 centimetres de altura, coberta por uma hamada de
argila negra e por excremento de vaca, que as mulheres alisam com uma
pedra, 6 reservada aos humanos, a manor, pave.mentada de laces, 6 ocupada
pelts animais. Uma porta de duas folhas pemute o acesso is duas pegas
Sobre a mureta de separagio ficam, de um lado, pequenos vasos de argla ou
cestos nos quads se conservam as provis6es destinadas ao consumo imediato

figos, farinha, legumes -- e, do outro, porto da porta, os jarrod de 6gua. Arima
do estfbulo, hi um jirau no qual se acumulam, ao dado de ferramentas de todo
o tipo, a pasha e o fmo destinados a alimentag5o dos animais, e onde, com
frequ6ncia, dormem as mulheres e as criangas, especialmente no invemo.a

I Este texto foi publicado em EcAanges er cammunicarian.[. m#/inge\ (ZBeris- &
(laude fdvi-Shazzss. Mouton. 1969

2 O lugar de dormir e das relag6es sexuais parece varian, mas apenas no interior da
parte obscure" da casa: toda familia pods dormir no jirau, especialmente no

inverno, ou apenas as mulheres sem marido (viavas, divorciadas. etc.) e as
cnangas, ou junto a parede da obscuridade, ou ainda o homem na parte alta da
parede de separagao, dormindo a mulher na parte baixa, do lado da porta, juntando-
se a seu marido no escuro
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Frcnte a construg5o de pedra, roberta de niches e pregos, junto a paredc
lateral. chattiada dc parcdc (ou, mats cxatamente, "lada") do alto ou do
kami/H, e quc serve para guardar os utcnsilios de cozinha (concha, panda,
pratt papa cozcr o pao c outros objctos dc ccr6mica cnagrecidos peta togo),1.. J.
ladeado por Brandes jarrod cheios de gr5os, cstg o fabio, cavidadc circular de

algutls ccntinlctros de profundidade no centro e cm tomo do qual tr6s pcdras
Brandes, dcstinadas a receber os t.ttensilios de cozinha, estio dispostas
triangulo.] Na parade frcntc a porta, comumcnte chamada de /asda,q assam

coma a parade da fachada exterior que df para o patio, ou de parede do tear,
ou de parade da frente (fica-se frcnte a ela ao entrar), fica o tear. A parade
oposta a da porta, 6 chamada de parade da obscuhdade, ou do song, ot.i da
Jovem, ou do t&mulo.S Um banco, suficientemente grande para receber uma
esteira desdobrada, Hick cncostado nela e serve para receber a vitela ou o

3 Todas as descrig6cs das casas berberes. at6 as mais precisas e mct6dicas (coho a
de R. Mitunier, Le Guile dom6stique en Kabylie e Les rites de la construction en
Kabvlie, ctn .v2/inge.v dc' .voclri/axle /?ord-aP'fc'dine, Paris, Alcan, 1930, PP. 1 20-
1 77). ou as iilais rica\s cin notag6es sobre a organizagao interior.do espago (coma as
de E.Laoust. /I/rJ/.\. c f c'/lo.\.e.v herbal'e.\', Paris, 1 920, PP. 50-53 e /l:/ude .v11r /e dfcl/ec'/e
berh&re c/I/ ('/ie/lo!/a, Paris, Leroux. 1912, PP. 12-15 ou a de H. Genevoix,
/.'haha/a/lan k ib.v/e. Fort-National, Fichier dc documentation berbdre, n ' 46. 1 955)
tem. etn sua extrema min(leia, lacunas sistcmfticas, especialmente no que diz
respeito a localizag5o e a oricntag5o das coisas e das atividades: porquc nunca
aprecndent os (hyetos e as agnes como partcs de um sistema simb61ico. Somente o
1=;;ii;i ' d. q«. ,.* . . d.; k«'-...«.. .b;''"'d.; .i , =t= -- = --n .n nA A n Beans r%

su£\ necessidadc e seu

sentido da relagao colll todos os outros, poderia levar a uma observagio e a uma
tttcrrol£ag5o capazes de suscitar, por stt3 inteng5o sistemftica, os

fates que escapam

I obscrvagio desannada. os quaid os obscrvadorcs nio.podcm dcixar que sc
expressed espontancanlente porquc des parecem dados. Esse postul ido encontra
sua validagfio nos pr6prios resultados da pcsquisa de que 6 o fundamcnto: a posigfio
singular da casa no interior do sistema de represcntag6es niagicas c de prijtcas
rituais justinica a abstragio initial atrav6s da qual a retiramos dense sistema n\ais
amplo para tratA-la cano sistema
4 Quase que s6 com essa exceg5o, as paredes s5o designadas por dots

Homes

difetentes, conforme selam vistas do exterior ou do interior. O exterior 6 rebocado

pecos homers: o interior 6 caiado e decorado pdas mulheres. asta oposigao entre os
dois pontos de vista 6, homo veremos, fundament31

A rcspcito de um pai q&e tem muitas filhas, diz-se: "Maud dias o aguardam", e
tall\bent "A naga 6 o crep&sculo", ou ainda: "A nowa 6 a parede da obscuridadc



cameiro da testa e, is vezes, a lenha ou o cfntaro de fgua. As roupas:
esteiras e as cobertas sio penduradas, durante o dia, em cavilhas ou travessas
de madeira na parade da obscuridade, ou postas sobre o banco de separagao.
Vemos, assam, que a parade do kaman se op6e ao esthbulo, coma o alto ao
baixo(adapt;#, estfbulo, prov6m da raiz adu, baixo) e a parede do tear a
parade da porta homo a luz is trevas. Poderiamos ficar tentados a dar uma
explicagio estritamente t6cnica a essas oposig6es, ja que a parede do tear,
frente a porta, e voltada para o leste, 6 a mais iluminada e que o estfbulo mica
situado abaixo(a casa sends frequentemente construida perpmdicularmente
is cuwas de navel, para facilitar o escoamento das fguas servidas), se uma
s6rie de indicadores nio sugenssem que essas oposil?6es s5o o centro de feixes
de oposig6es paralelas, que nada devem aos imperativos t6cnicos e As
necessidades funcionais.a

6 A colocag5o da casa no espago geografico e no espago social, e sua organizagao
interna, representarn um dos i'lugares" nos quais se articular a necessidade
simb61ica ou social e a necessidade t6cnica. Talvez sqa nesses casos em que, como

aqui, os principios da organiza#ao simb61ica do mundi n5o possam ser aplicados
com toda a liberdade e devem de alguma maneira compor-se com as limitag6es
external, os da t6cnica, por exemplo, que determinam a construg5o da casa
perpendicularmente is curvas de nivel e de frente para o nasser do sol (ou, em
outros casos, os da estrutura social, que exigem que as casas novak spam
construidas num bairro especifico, definido pda genealogia), que o sistema
simb61ico desenvolve toda a sua aptid5o pna reinterpretar em sua pr6pria 16gica os
dados que outros sistemas Ihe prop6em. Sem pretender it adiante nesse debate
extremamente dificil, gostariamos apenas de sugerir que a depend6ncia do sistema
mitico-ritual em relag5o a outros sistemas n5o tem sempre a mesma forma e a
mesma forma em todas as sociedades.
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tear 3

3

4cstibulo

addukan

3

3manjedoura
arado

1. forragem verde: 2. jarros com legumes sccos, flgos; 3. jarros con
grates: 4. 1ampadas, vasilhas; 5. grande jarro de reserva d'aqua

soleira

A parte baixa, escura e notuma da casa, lugar de objetos &midos, verdes
ou cms - Jarros d'6gua postos sobre os bancos na entrada do estabulo, ou
contra a parade da obscuridade, lenha, forragem verde --, lugar tamb6m dos
sores naturais -- bois e vacas, asnos e mulas --. de atividades naturais -- bono.
ato sexual, parto --, e tamb6m da morte, se op6e, como a natureza a cultura, a
parte alta, iluminada, nobre, lugar dos humanos e em particular do convidado,
do togo e dos obletos fabhcados pele togo, Ifmpadas, utensilios de cozinha
fuzi[ simbo]o da honra vin](eHmg), que protege a honda feminina(Aarnm)

tear, simbolo de toda protei#o, lugar tamb6m das duas atividades
propriamente culturais que se cumprem no espago da casa, a cozinha e a
tecelagem. Essas relag6es de oposig5o se expressam atrav6s de um conjunto

de indicadores convergentes que, ao mesmo tempo que as cream, recebem
delas seu sentido. E frente ao tear que se faz sentar o convidado que se quer
honrar, gabe/, verbs que sigtifica tamb6m enfrentar, e ficar de frente para o
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leste.7 Quando se 6 mal recebido, tem-se o costume de dizer= "Fizeram-me
sentar dianne da parede da obscuridade coma num t6mulo." A parede da
obscuridade 6 tamb6m chamada de parede do doente e a expressao "ter a
parade" si©lifica estar doente e, por extals5o, ocioso: de fate, ai sc coloca a
cama do doente, sobretudo no invemo O lago entry a parte escura da casa e a
morte se revels tamb6m no cato de que 6 na entrada do estfbulo que se
procede a lavagem dos mortis.8 Tem-se o hfbito de dizer que o jirau, feito de
madeira, 6 sustentado polo estfbulo coma o cadaver o 6 pelos que o carrWm:

/Aa'r;c.b/& siglificando ao mesmo tempo jirau e o andor que serve de
transporte aos morton. Portanto, 6 compreensivel que n5o se possa, sem
ofbnsa, oferecer o jirau para um h6spede dormir, ja que ele tem a mesma
oposigio que a parade do tQmulo com a parede do tear.

E ainda diante da parede do tear, frente a porta, em plena luz, que se
assenta, ou melhor, se exp6e, do mesmo modo que os pratos decorados if
suspensos, a jovem noiva no dia do casamento. Se sabemos que o cardio

7 A oposig5o cntre a parte reservada para receber e a parte intima (retomada na
tenda dos n6mades, separada em duas panes por um tecido, uma aberta aos
h6spedes, a outra reservada is mulheres) se exprime no seguinte rito de
progn6stico: quando um cato, animal ben6fico, entra na casa levando sabre ele uma
pena ou um flapo de la franca e se dirige ao fog5o, ipso pressagla a chegada de
convidados aos quais sera oferecida uma refeigao com carne; se ele se dirige ao
estabulo, isso significa que se comprarf uma vaca, se estivermos na primavera, ou
um boi, se estivermos na 6poca do plantio.
8 A homologia entre o song e a morte exprime-se explicitamente no preceito que
banda deitar-se primeiro sobre o dado direito e depois sobre o lada esquerdo, ja que
a printeira posigao 6 a do mono no tQmulo. Os cantos funebres representam o
tamulo, "a casa sob a terra", coma uma casa invertida (branco/escuro, alto/baixo,
decorado com pinturas/grosseiramente escavado), explorando de passagem tal
homonimia associada a uma analogia de forma. "Encontrei pessoas cavando uma
sepultura/ Com sua enxada construiam as paredes/ E ai faziain banjos
(fh;da#kan;n) /Com um cimento pior que a lama", diz um canto de ve16rio (Cfl H
Genevoix, c'f/., p. 27). ThaildalaHf (pl. fA;ddukan;a) designa o banco encostado na
parede de separagao, oposta ao que se ap6ia na parede ]atera](azlaukam), e tamb6m
o banco de terra sabre o qual repousa a cabega do homem no timulo(a ligeira
escavagao sabre & qual repousa a cabega da mulder 6 chamada de fhakwafh, coma
cs pequenos aichos escavados nas paredes, que servem para guardar obyetos

peque-tos).
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umbilical da moma 6 enterrado atr6s do tear e que, para proteger a virgndade
de uma jovem, se faz com que ela passe sabre o fio frouxo do tear, indo da
porta ao tear, pode-se ver a fung5o de proteg5o mfgica que 6 atribuida ao
tear.9 De fate, do ponto de vista de sous parentes masculinos, toda a vida da
jovem se resume de certo modo nas posig6es sucessivas que ela ocupa
simbolicamente em relagao ao tear, simbolo da protegao viral:io antes do
casamentro, ela este atrfs do tear, na sua sombra, na sua proteg5o, homo sob

a protegao de seu paid de sous irm5os; no dia do casamento ela santa-se a
frente do tear. dando-the as costas, em plena luz, e, em segulda, ela se sentarf

para tecer, as costas contra a parede da luz, ao funds do tear: n5o se chama o
genro "o v6u das vergonhas"?, o pundonor dos homens sendo somente a
protel#o da honra feminina, ou mellor, a tlnica barreira contra a "vergonha
cuba ameaga este em tada mulher. ("A verganha 6 a nowa").ll

A parte baixa e escura op6e-se assim a parte alta como o feminino ao
nlasculmo: a16m de a divisio de trabalho entry os seNDs(fundada no mesmo

principto dc divts5o que a organizagio do espago) confiar a nlulher o encargo
da maier parte dos obletos da casa, o transporte da igua, da lenha e do
defumador, por exemplo, a oposig5o entry a parte alta e a parte baixa
reproduz no interior do espago da casa aquela estabelecida entre o dentro e o
fora, entry o espago feminine, a casa e o jardim, lugar por exce16ncia do
harem, isto 6, do sagrado e do interdito, e o espago masculine.iZ A parte
baixa da casa 6 o lugar do segredo maid intimo no interior do mundo da
intinudade, into 6, de judo o que se revere a sexualidade e a procria@o. Quash
vazia durante o dia, quando toda a atividade -- exclusivamente feminina -- se
concentra em tome do fog5o, a parte escura se enche inoite, se enche de

9 Entre os frames, para realizar o rita mfgico destinado a tornar as mulheres inaptas

para as relag6es sexuais, faz-se a noiva passat sabre o 6io afrouxado do tear, de fora
para dentro, into 6, do centro da pena em diregao a parede contra a qual trabalham
as tecelis: a mesma manobra executada no sentido inverso, destr6io efeito (Cf W
Margais e A. Guiga, Tex/e.y arabes de 7'alrouna, Paris, E. Leroux, 1925, p. 395)
io E. Laoust vincula a palavra f azd/af, que entre os berberes do Marrocos designa a
protegao oferecida a todo individuo que viaja em territ6rto estrangeiro, ou a
retribuig5o recebida peso protetor em troca de sua proteg5o, a raiz zew (tecer)

Cfl o primeiro ensaio
2 Quando intra pda primeira vez no estabulo, a nova parelha de bois 6 recebida e

conduzida pda dona da casa.
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humanos. se enche tamb6m de animais, bois e vacas nunca passam a noite
fora, ao contrfrio das mulas e asnos, e ela nunca 6 t5o cheia, por assim dizer,

coma na estag5o amida, quando os homens dormem dentro e quando os bois e
as vacas s3o alimentados no estfbulo. Podemos aqua estabelecer mais

diretamente a relag5o que junta a fecundidade dos homens e do campo a parte
escura da casa, caso privileglado da relag5o de equiva16ncia entry fecundidade
e obscure, o chemo(ou targido) e o amido, comprovada polo conUunto do
sistema mitico-ritual. De cato, enquanto que o Brio destinado ao consume 6
conservado, como vimos, em Brandes potes de cerimica encostados na parade

do alto, de cada lada do romo, 6 na parte escura que se deposita o Brio
destinado a semear, sega em peles de cameiro, ou em bags colocados ao p6 da

parede da obscuridade, is vezes sob o leito conjugal, soya em bags colocados
sob o banco encostado na parede de separag5o onde a mulher, que comumente
dorme embaixo. vem reunir-se a seu marido. Se sabemos que o nascimento 6

sempre renascimento do ancestral, o circulo vital(que deveriamos chamar de
cfc/o de gera£da9 fechando-se sabre .si mesmo a cada tr6s gerag6es
(proposigio que n5o pods ser desenvolvida aqua), compreende-se que a parte
escura possa ser ao mesmo tempo, e sem contradiigo, o lugar da morte e da
procria(#o, ou do nascimento coma ressurreil#o. ''

Mas ha maid: 6 no centro da parede de separagao, entry a "casa dos
humanos" e a "casa dos animais", que se situa o pilar principal, que sustenta a
visa mestra e todo o vigamento da casa. Ora, a viga mestra, ligands as
paredes e estendendo sua protegao da parte masculina a parte feminina da

i3 Tanto o casamento como a construg5o da casa, que sempre ocorre por ocasi5o do
casamento de um filho e que simboliza o nascimento de uma nova familia s5o
proibidos em maid. O transporte das vegas, identificadas, coma veremos, ao dona
da casa, 6 chamado f&a'+;cafe, homo o jirau e homo o andor sobre a qual se
transporta o mono ou um animal ferido que serf abatido lange de casa; esse
transporte d6 enselo a uma cerim6nia social cujo significado 6 muito semelhante ao
de um enterro. Por sua caracteristica de obrigatoriedade, pda forma cerimonial de
que se reveste e pda extens5o do grupo que mobiliza, esse trabalho coletivo
(fh;wiziD s6 tem equivalents no enterro: os homens se encontram para mortar as
irvores, depois de terex fido chamados do alto da mesquita coma para um enterro
Espera-se da participagao no transporte das vilas, ato piedoso, sempre realizado
sem contrapartida, tanta &assaHa(m6rito) quanto a advinda da participagao nas
atividades coletivas ligadas aos funerals(cavar o tamulo, extrair as pedras ou
transports-las, ajudar a levar o caix5o ou assistir ao enterro).
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casa(asa/as a/efnPnas, terms masculino), 6 explicitamente ldentifjcada ao
dono da casa, ao passe que o pilar principal, tronco de 6rvore bifurcado,
(fh€gddlzh, terms feminine) sabre o qual ela repousa, 6 identificado com a
esposa (os Beni Khellilio chamam de twas'ada, prenome feminino que
sigriflca "a felix"), seu encaixe expressando o acasalamento(representado nas
pinturas murals, como a uni5o da vida e do pilar, por duas forquilhas
superpostas).t4 A vigo mestra, que sustenta o telhado, 6 identificada com o
protetor da honra familiar, 6 frequentemente objeto de oferendas e 6 em romo
dela, no alto do fbg5o, que se se enrosca a serpente, "guardia" da casa:

simbolo da puyanga fecundante do homem e tamb6m da morte seguida de
ressurrei#o, ela 6 is vezes represmtada(na regi5o de Cello, por exemplo)
nos jarros de argila feitos pdas mulheres e nos quais s5o guardadas as
sementes para semear. Diz-se tamb6m que ela is vezes deuce na casa, no sein
das mulheres est6reis, chamando-as de m5e, ou que se enrosca em tome do

pilar principal, dando uma volta depois de dada mamada.ts Segundo Rend
Maunier, em Dama a mulher est6ril pendura seu onto na visa mestra, na
mesma vida na qual se pendura o prep&cio e o instrumento utilizado na
circuncis5o; quando ele estala, diz-se "que sega para o bem", porque pressaga
a monte do chefe da familia. Quando nance um meiuno, faz-se votes de que ele

'sega a riga mestra da casa" e quando ele termina o ritual do jejum pda
primeira vez, sua primeira refeiq:ao 6 feith no telhado, isto 6, sobre a vida
central(para que ele possa, diz-se, transportar visas)

Vfrias adivinhag6es e ditados identificam explicitamente a mulher ao pilaf
central: "a mulder 6 o polar central". Para a rec6m casada se diz: "que Deus
naga de tio pilar solidamente plantado no meir da casa." Uma adivinhal#o 6
'ela fifa em p6 e nio tem p6s". Forquilha aberta para o alto e n5o apoiada

sabre seus p6s, ela 6 a natureza feminina, fecunda, ou melhor, fecundgvel.ia

i4 M. Dewulder, Peintures murales et pratiques magiques dans la tribu des
Ouadhias, /?ev#e .4Jricarne, 1954, pp. 14-15
i5 No dia de f&arur;fh Reza/ (8 de abril do calendfrio juliano), virada decisive do
ano agrhio, entre a estag5o Qmida e a estag5o sega, o pastor vai buscar aqua muito
redo de manh5 e asperge a vida central; durante a colheita, o iltimo feixe, cortado
de acordo com um ritual especial(ou uma espiga dupla), 6 pendurado ali, para if
ficar durante o ano todo.

6 Da rec6m casa4a que se acbpta bem a nova casa, diz-se fha'mmc/, isto 6, entre
outros sentidos (cf a nota 30), "ela 6 plena" e ela "enche '
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Contra o pilar central 6 que s5o amontoados os odres cheios de graos de &&l e
que 6 consumado o casamento.17 Assam, resume simb61ico da casa, a uniio
de asa/as e de /&lgc#dlrh, que estende sua protegio fecundante sabre tado o
casamento humano, 6 de carta maneira o casamento primordial, casamento de
ancestrais que 6 tamb6m, homo a lavoura, o casamento do c6u e da terra. "A
mulder, s5o as fundag6es, o homem a vida central", diz um outro prov6rbio.
.4sa/as, que uma adivinhagao define coma "nascido na terra e enterrado no
c6u", fecunda r#ilgegda&, plantada na terra, lugar dos ancestrais, senhores de
toda fecundidade, e aberta em direg5o ao c6u.is

A casa se organiza, assim, conforme um conyunto de oposig6es

hom61ogas: togo : aqua :: cozido : cru :: alto : baixo :: luz : sombra :: dia :

noire :: masculine : feminino :: ;r; f#r :: fecundante : fecundfvel
cultura : natureza. Mas, de cato, as mesmas oposig6es existem entre a casa
em seu conjunto e o pesto do universo. Considerada em sua relag5o com o
mundo exterior, mundo propriamente masculino da vida publica e do trabalho
agricola, a casa, universo das mulheres, mundo da intimidade e do s%redo, 6
Abram, isto 6, ao mesmo tempo sagrada e ilicita para todo homem que nio
faz parte deja (data expressao comum nos juramentos: "que minha muiher
ou minha casa se tome ilidta para mim farah se"). Lugar da esquerda
sagrada, da hw/ma, a qual est5o vinculadas todas as propriedades associadas
i parte escura da casa, ela este colocada sob a proteg5o da honra masculina
(H€f), coma a parte escura da casa esb sob a prote®o da wga mestra
Qualquer viola$o do espago sagrado recede imediatamente o sjgnificado

7 Entre os berberes de Auras, a consumag5o do casamento se da na segunda-keira,
na quinta-keira ou no sabado, dias propicios. Na v6spera, as mogas da segao da
noiva empi]ham, contra o pi]ar central, &#i, sein odres tingidos de vermelho, verde:
amarelo e violeta (representando a noiva) e um s6timo bianco (o noivo), todos
cheios de Brags. Ao p6 de hiji, uma velha jW sal para espantar os g6nios do mal:
espeta uma agulha no chao para aumentar a virilidade do marido e p6e uma esteira,
voltada para o leste, que servirg de hama para os rec6m casados durante uma
semana. As mulheres da parentela do noivo perfumam hine sua m5e joga, coma se
faz durante o plantio, uma chuva de tfmaras disputadas pdas criangas. No dia
seguinte, a noiva 6 levada para o pe de "hjji" por um parente pr6ximo do noivo e a
m5e juga outra vez fannha, tamaras, trigo estufado, agucar e mel
1 8 Em certas regimes, co]oca-se a re]ha do arado na forqui]ha do pi]ar central, com a
punta voltada para a porta.
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social de um sacril(igio: assim, o roubo numa casa habitada 6 tratado nas leis
costumetras coma uma malta muito grave, coma ofensa ao #;r do chefe de
familia e ultrale h rma da casa e, assim, a todd a comunidade. I '

Nio hi fundamento em se dizer que a mulher este presa a casa a ments

que se observe, simultaneamente, que o homem 6 excluido dela, polo menos
durante o dia.20 Assim que o sol se levanta, ele dove, no verso, vicar no
campo ou na casa da assemb16ia; no invemo, se n5o este no campo, mica no
lugar da assemb16ia ou nos banjos sob abrigo do alpendre pesto da porta de
entrada do patio. Mesmo durante a noite, peso menos na estag5o sega, os
homens e os rapazes, desde que ja circuncidados, dormem no exterior da casa,

sqa perto dos moinhos de vento, ao lada dos asnos e das mulas amarrados,
sega no lugar de secar figos, sega em pleno campo, mais raramente na
thelma'tk \

Aquele que mica quito tempo em casa durante o dia 6 suspeito ou ndicula
rizado: 6 o "homem de casa", como se diz do importuno que permanece entre
as mulheres e que "flea no choco em casa coma uma galinha no ninho". O
homem que se df o respeito dove se mostrar, se colocar sem cessar sob o
olhar dos outros. afronta-los, fazer shes frente(gabe/). Ele 6 hamem entry os
homens(argaz yer flgazen).:: Data importancia de que se revestem os logos
de honra, esp6cie de agro teatral levada a efeito na frente dos outros, expecta-
dores avisados que conhecem o texto e todos os jogos de cena e que sio
capazes de apreciar as menores vana96es

babe-se que o h6spede envia a dana da casa uma some em dinheiro que se chama
a vista": ipso ocorre n5o apenas quando se 6 convidado pda primeira vez a uma

casa, mas tamb6rtl quando, no terceiro dia apes o casamento, se visita a familia da
esposa
20 Para dar a entender que os homens ignoram muito do que se passa na casa, a
mulheres dizem:"Os homens, pobres coitados, dodo dia no campo coma mula no

it A dualidade de ritmos ligados a divisgo entre a estagao sega e a estagao Qmida se
manifesta. 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
dita, onde as mulheres e as criangas se retiram para dormir, e onde s5o guardadas
as provis6es, e o patio, onde se instala o fogao e o moinho, onde se fazem as
refeigaes e Dade se flea por ocasi5o de festas e cerim6nias
2z As relag6es entre homers devem ser estabelecidas fora: "Os amigos s5o os
amigos de fora e n5o aqueles do kaman.

[0
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Entende-se que today as atividades bio16gicas, comer, dormir, procriar,
seyam banidas do universe propriamente cultural e relWdas ao asilo da
intimidade e dos segredos da natureza que 6 a casa,a3 mundo da mulher:
votada a gest3o da natureza e excluida da vida publica. Por oposii;ao ao
trabalho do homem, realizado fora. o trabalho da mulher este destinado a
pemianecer obscure e escondido(diz-se que "Deus o dissimula"):"dentro ela
n5o para, ela se debate coma uma mosca presa no late; fora(arima), nada
aparece de seu trabalho." Dois ditados semelhantes definem a condigao da
mulher que n5o conheceria outta morada que n5o a tumba supra-terrestre que
6 a casa e a casa subterrinea que 6 a rumba: "Tua casa, tua tumba"; "A
mulher s6 tem duas moradas: a casa e a tumba

Assim, a oposii#o entry a casa e a assemb16ia dos homens, eritre a vida
privada e a vida publica ou, se se quiser, entry a plena luz do dia e o SWedo
da noite, recobre exatamente a oposig5o entre a parte baixa, escura e notuma
da casa e a parte alta, nobre e luminosa.24 A oposig5o que se estabelece entre
o mundi exterior e a casa n5o se apresenta em todo seu sentido se n5o
percebermos que um dos tempos desta 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 false dizer que o mundo exterior se op6e a casa
como o masculino ao feminino, o dia a noire, o togo a fgua, etc., jf que o
segundo termo dessas oposi-;6es divide-se, por sua vez, em si mesmo e na sua
OPosigao."

23 Diz-se:"A galinha n5o beta no mercado '

24 A oposig5o entre a casa e a iAagma'rh pods ser lido claramente na diferenga
entre os pianos das dual construg6es: enquanto a casa se abre pda porta da fachada,
a casa da asssemb16ia se apresenta como uma longa passagem roberta, totalmente
aberta dos dais lados, que se atravessa de ponta a ponta
25 Voltamos a encontrar elsa 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 manh5) e numa parte diurna-noturna (a tarde); o ano se divide em
estag5o seca e estagao amida, a estag5o compreendendo uma parte sega-sega e uma
parte sega-&mida. Syria precise examinar tamb6m a relag5o entre essa estrutura e a
que organiza a ordem politica e que se exprime no ditado:"Meu irm5o 6 meu
inimigo, o inimigo de meu irm5o 6 meu inimigo.
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Resummdo, a oposigao dais aparente/masculine(ou dia, ou togo, ac.)
/feminine(ou noite, aqua, etc.) carre o risco de dissimular a oposigao
mascujino/(feminine =masculino/femtnina-feminine), e igualmente, a homo-

logia masculine/feminino :: feminino -- masculino/ feminine-.{eminino. V6-se
a{ que a primeira oposigao 6 uma transformai$o da s(8unda, que sup6e a
mudanga do sistema de refer6ncia e que acaba por deixar de opor o feminino-
feminino ao fbminino-masculino para opor o conlunto que des constituem a

um terceiro termo: feminino-masculino/ feminino -- feminino -"} 6eminino

(= feminine-mascuhno + fminino-femiruna)/ masculine
Microcosmo organizado de acordo com as mesmas opost96es e as mesmas

homologas que ordenam todo o universe, a casa tem uma relag5o de
homologia com o resto do universo; mas, de outro ponto de vista, o mundo da
casa tomado em seu conjunto este numa relag5o de oposigao com o resto do

mundi, relagao cujos principios s5o os mesmos que organizam tanto o espago

interior da casa quanto o resto do mundi e, de maneira maid gerd, todos os
dominion da exist6ncia. Assim, a oposig5o entry o mundi da vida feminina e o
mundo da cidade dos homens repousa sobre os mesmos pnncipios que os dois

sistemas de oposig6es a que ela se op6e. Segue-se que a aplicagao a dominion
opostos do prfncfpfz/m dfvfff ones que constitui sua oposigao ass(aura uma
economia e um acr6scimo de coer6ncia, sem implicar, como contrapartida, na

confusio entre esses dominion. A estrutura do tipo a : b :: bl : b2 6 sem

dOvida uma das mais dimples e mais potentes que um sistema mitico-ritual

pode utilizar, ja que ela nio pode opor sem, ao mesmo tempo, unir, sendo
capaz de intWar numa ordem tlulica um nOmero infinito de dados, pda
simpler aplicagao indefinidamente reiterada do mesmo pnncipio de divis5o
Segue-se, tamb6m. que coda uma das panes da casa (e. do mesmo mode.
dada um dos objetos ai guardados e coda uma das atividades ai realizadas) 6,
de certa maneira, qualificada em dois kraus, sega primeiramente homo
feminina(notuma, abscura, etc.) enquanto participa do universe da casa e
secundariamente coma masculina ou feminina coma intWante de uma ou
outra das divis6es desse universe. Assam, por exemplo, quando o prov6rbio
diz "o homem 6 a lampada de fora, a mulher 6 a lampada de dentro", devs-se
entender que o homem 6 a verdadeira luz, a do dia, e a mulher a luz da
obscuridade. a obscura 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 protegio ben6fica da tecelagem, cuba brancura
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simboliza a felicidade,26 o tear, instrumento por exce16ncia da atividade
feminina, posto de frente para o leste, como 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 coma simbolo de protcg5o. Do mesmo modo
o fogao, umbigo da casa (eja pr6pria identificada ao ventre matemo), onde
dormita a brava, togo secreto, dissimulado, feminino, 6 domingo da mulher,
investida de toda autoridade no que diz respeito a cozinha e a gestao das
reservas;27 6 perto do fogao que ela faz suas refeig6es, enquanto que o
homem, voltado para fora, come no meio da sala ou no patio. Apesar disso,
em todos os rites nos quaid interv6m, o fog5o e as pedras que o cercam
derivam sua efic6cia migica da participag5o da ordem do togo, do seko e do
calor solar,28 sega no caso de protegao do mau-olhado, de doenga ou de pedir
bom tempo. A pr6pria casa 6 dotada de um duplo siglificado: se 6 verdade
que ela se op6e ao mundo pablico homo a natureza icultura, ela tamb6m 6
cultura numa outra relagao; n5o se diz do chacal, encamagao da natureza
ielvagem, que ele n5o tem casa?

A casa, e por extensao, a aldeia,29 os campos cheios (/a'mmara ou
thamurth i'amaran), o cinturio povoado de homens, op6em-se de uma certa
perspectiva, aos campos vazios de homens, que sio chamados /aX.h/a, espago
vazio e est6ril: assim. de acordo com Maunier. os habitantes de Taddertel-
Djeddid acreditam que quem constr6i fora do cintur5o da aldeia se exp6e a

26 "Os dias brancos" designam os dias felizes. Uma das fung6es dos ritos de
casamento 6 tornar a mulher "franca" (aspers5o de leith, etc.).

a7 O ferreira 6 o homem que, coma a mulder, passa todo seu dia no interior, perth
do togo
28 O fogao 6 o centro de un\ cerro nQmero de ritos e obUetos interditos que o tornam
o oposto da parte obscura. Por exemplo, 6 proibido tocar nas cinzas durante a noite:
cuspir no fogao, deixar fair aqua ou lacrimelar sobre ele (Maunier). Do mesmo
ntodo, os ritos destinados a mudar o tempo, fundados puma inversao, utilizam a
oposigao entre a parte sega e a parte Qmida da casa: por exemplo, para passar do
&mido ao seco, coloca-se um pente de cards a 15 (obyeto fabricado pele togo e
associado a tecelagem) e uma brava ardente sobre a soleira durante a noite:
inversamente, para passat do secs ao amido, asperge-se com aqua os pentes de
cardar. sobre a soleira. durante a noite.
29 A aldeia tamb6m tem sua burma, que todo visitante deve respeitar. Assim como
deve-se tirar os sapatos para entrar numa casa ou numa mesquita, deve-se descer da
montana quando se entra num aldeia
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exting5o de sua familia; mesma crenga que se encontra em outros lugares, as
6nicas exceg6es sends o jardim, mesnlo se distante da casa(fhabhidA9, o
pomar(fhapnazfrfh), ou o lugar de secar figos(farina), lugares que participam
de album modo da aldeia e de sua fecundidade. Mas a oposig5o n5o exclui a
homologia entre a fecundidade dos homens e a fecundidade do campo que sao,
amboy, produto da uni5o do principio masculine e do principio feminino, do
togo solar e da umidade terrestre. De cato, 6 esta analogia que sustenta a
maior parte dos ntos destinados a assegurar a fecundidade dos humanos e da
terra, quer se trate da cozinha, estritamente submetida is oposigoes que
organlzam o ano agrfrio e assim aos ritmos do calend6rio agricola, ou dos
ritos de renovagao do fag5o e das pedras(£#4en) que marcam a passagem da
estag5o sega para a estag5o &mida ou o inicio do ano e, de maneira mais
gerd, de todos os rites realizados no interior da casa, imagem reduzida do
topocosmo: quando as mulheres interv6m em ritos propnamente agranos, e
ainda a homologia entre a fecundidade agraria e a fecundidade humana, forma
por exce16ncia de coda a fecundidade, que sustenta suas ai;6es rituais e Ices
confere sua eficicia magica. Nio acabariamos de enumerar os rites
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 preciso que a casa esteja cheia para que o
campo se encha e a mulher contribui para a prosperidade do campo,
devotando-se. entry outras coisas, a acumular, a economizar e a conservar os

bens que o homem produziu e a fixar de album modo na casa todos os bens
que possam la entrar. Diz-se que "o homem 6 homo um encanamento, a
mulher coma uma bacia", um traz, a outra ret6m e conserva. O homem 6 o

'prego no qual s5o pendurados os centos", o provedor, homo o escaravelho, a
aranha ou a abelha. O que o homem trouxe, a mulher arruma, protege e
poupa. E a mulher quem diz: "Admiristre seus bens homo um tig5o. Hf o
hole, o amanh5, e o t6mulo; Deus perdoa a quem cedeu, n5o a quem comeu
Diz-se tamb6m: "E melhor uma mulher econ6mica que uma parelha de bois

no campo." Coma os "campos dteios" se op6ein ao "espago vazio"(/akh/a), a
plmitude da casa"(/a'mzmmra Klham), into 6, comumente "a velha", que

poupa e acumula, se opal ao "vazio da casa"(/akh/a Kkham), comumerlte a
nora.30 No verso, a porta da casa deve permanecer aberta todd o dia para que

10 '.,4mmar. isto 6. tratandase de uma mulher, ser boa despenseira e dona de casa;
6 tamb6m fundar um lar e ser plena A 'amman op6e-se aquele de quem se diz
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a luz fecundante do sol possa entrar e, com ela, a prospehdade. A porta
fechada, 6 a penaria e a esterilidade: sentar-se na soleira, obstruindo-a, 6
fechar a passagem 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, ricks e pobres, ela tem bolts e
cuscuz, ela 6 cheia"(fha'Hmr); a generosidade 6 uma expressio da

prosperidade que garante a prospendade.3i A maier parte das agnes t6cnicas e
rituais que cabem a mulher s5o orientadas pda inteng5o obletiva de tamar a
casa -- ao modo do f&ikddlZA que abre sua forquilha para asa/as a/eHupms --
o receptfculo da prosperidade que Ihe vem de fora, o ventre que, coma a
terra, acolhe a semente que o homem ai faz penetrar e, inversamente, de
contrariar a agro de todas as forgas centrifu@s, 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 ii)oca
das primeiras semeaduras,32 depois de batido o trigo, ningu6m dove sadr de
casa e a mulher traz de volta todos os objetos emprestados; o leite dos tr6s
dias seguintes aquele em que a vaca deu cria nio dove sail da casa; a rec6m
canada n5o pods cruzar a sdleira antes do sdtimo dia depots do casamento; a
parturiente n5o devs deixar a casa antes de quarenta dias; o beb6 n5o deve
fair antes do Aid Sedlir, o moinho manual nunca dove ser emprestado e
deix6-1o fazio 6 atrair a fame para casa; n5o se dove levar para fora o tecido
antes de estar completo; 6 proibido emprestar togo e 6 proibido varrer, ato de
expulsao, durante os quatro primeiros dias de semeadura; a saida do mono 6

;k&/a, homem gastador, mas tamb6m est6ril e isolado, ou ainda ember, celibat4rio e
est6ril, isto 6, resumindo, selvagem, incapaz, como o chacal, de fundar uma casa
31 V6-se, tamb6m aqua, que o sistema de valores morais bra deus principios
fundamentais do sistema mitico-ritual

3Z Ao contririo, a estrada na casa de novak pedras para o fog5o, em mementos
inaugurais. 6 pieenchimento, chegada do bom e do bem; as provis3es feitas nessas
circunst6ncias tamb6m trazem prosperidade e fecundidade: se se encontra um
verme bianco sob uma das pedras, um nascimento dove ocorrer durante o ano; uma
erva verde, uma boa colheita; formigas, um rebanho ampliado; um lagarto, novak
cabecas de dado.
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'facilitada", de modo que ele nio love com ele a prosperidade,33 as "primeiras
saidas", por exemplo, da vaca, quatro dias depois de dar aria, ou do seu leith,
s5o marcadas por sacrificios.34 O "vazio" pods resultar de um ato de
expuls5o; pode tamb6m introduzir-se com alguns obletos homo o arado, que
n5o pode entrar na casa entre dual jomadas de cultivo da terra, ou os sapatos
do trabalhador(arkaise), associados /akA/a, ao espago vazio, ou a
algumas pessoas, homo as velhas, porque das trazem consigo a esterilidade
(hlX/a) e porque 6 grande o ntlmera de casas que das venderam ou nas quaid
deixaram entrar ladr6es. Inversamente, uma s6rie de atom rituais visam

assegurar a "fartura" da casa, como os que consistem em jogar nas fundag6es,
sobre a primeira pedra, depois de derramar o sangue de um animal, os cages
de uma lampada de casamento(cuba forma representa um acasalamento e que

tem seu paper na maier parte dos rites de fecundidade), ou fazer com que a
rec6m canada dente-se, ao entrar na casa, num odre dleio de gr5os. Qualquer

primeira entrada na casa 6 uma ameaga a plenitude do mundo interior que os
ritos de soleira, ao mesmo tempo propiciat6rios e profi16ticos, devem
conjurar: a nova parelha de bois 6 recebida pda dona da casa -- fhaHighadh
wkham - isto 6, como vimos, a "plenitude da casa", /a'lnllmra wkham - que
p6e sobre a soleira a pele de cameiro sobre a qual se coloca o moinho manual
e que rewbe a farinha(a/a/mir, tamb6m chamado de "porta das mercadonas
(ba& errmg). A maier parte dos rites destinados a trazer fecundidade ao
est6bulo e, assim, a casa (diz-se que "uma casa sem vacas 6 uma casa
vazia"), tandem a reforgar magicamente a relag5o estrutural que une o leith, o
verde-azulada(azegzan,, que 6 tamb6m o cru, fhkegzawfh), a drama, a
primavera, a inGancia do mundi natural e do homem: no equin6cio da
primavera, quando volta o aza/, o jovem pastor que cuida tanto do
crescimento dos campos quanto do do Sada, por sua idade e por sua fung5o, 6

33 Para consolar algu6m, diz-se: "ele te deixarf a baraka", se se trata de um
personagem importante, ou "harald n5o saiu da casa", se se trata de um beb6. O
marta 6 colorado porto da porta, a cabega voltada para a porta; a ggua 6 aquecida
do lado do estgbulo e a lavagem 6 feita na entrada do estgbulo; os tig6es e as cinzas
dense togo s5o espalhados fora de casa; a prancha que serviu para laval o marta
fica, durante tr6s dias, em frente a porta: depois do enterro. prega-se tr6s pregos na
porta, da sexta-keira at6 o sfbado seguinte
s4 A vaca deve passar sabre uma raga e p6e-se favas na soleira; derrama-se gotas de
leite sobre o fogao e a soleira.
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quem collie um buqu6 de "tudo o que o vents anita nos campos"(exceed o
louro rosa, mais comumente usado com finalidades profi16ticas e em ritos de
expujsao, e o arbusto que marca a divisio dos campos) para colocf-lo no
batente da porta; enterra-se tamb6m uma trouxa com cominho, benjoim e anil
na soleira do estabulo, dizendo: "6 verde-azulado(acegzaw), ngo dade a
manteiga faltarl" Plantar rec6m colhidas s5o penduradas no batedor de
manteiga e os utensilios destinados a receber o leite s5o polidos.3s A entrada
da rec6m casada 6, dentre todas, cheia de consequ6ncias para a fecundidade e

a plenitude da casa: enquanto ela ainda este sentada sobre o burro que a
trouxe da casa de seu pai, recebe fgua, graos de trigo, figos, nozes, ovos
cozidos ou empanados, today coisas(spam quaid forum as variantes locals)
associadas a fecundidade feminina e da terra, e ela as aura em diregao a casa,
fazendo-se assim, de carta forma, preceder pda fecundidade e a plenitude que
deve trazer a casa.3c Ela cruza a soleira nas costas de um parente do marido,
ou is vezes, segundo Maunier, nas costas de um nWO(em qualquer faso,
nunca nas costas do mandy) e este, se interpando, intercepta as forges do ma!,
capazes de afdar sua fecundidade da qual a soleira, panto de encontro entre
dois mundos opostos, 6 a cede: uma mulher nunca dove sentar-se na soleira
com seu filho no colo; a crianga pequena e a rec6m casada n5o devem pisar
nela com frequ6ncia

Assim, a mulher, atrav6s de quem a fecundidade chW a casa, contribui
com sua parte para a fecundidade do mundi agraho: votada ao mundo de
dentro, ela age tamb6m fora, assegurando a plenitude intema ao controlar, a
titulo de guardia da soleira, essas trocas sem contrapartida que apenas a
16gica da mafia pode conceber e atrav6s das quais dada uma das panes do
universe espera receber da outra a plenitude apenas pda oferta do I.'azio.37

35 As vezes tamb6m se deposita, no vase que receberf o leite, uma pedra que o
jovem pastor recolheu quando ouviu o cuco cantar pda primeira vez e que colocou
sobre sua cabega. Tamb6m ocorre que se tire leite atrav6s do and da enxada ou que
se atire um pouco de terra no vaso.
36 Pode-se tamb6m aspergi-la com aqua ou faze-la beber aqua e leite.
37 Na porta s5o dependurados v&ios obyetos que tem em comum o cato de
expressarem a dupla fungao da soleira, barreira seletiva, encarregada de evitar o
vazio e o mal, deixando entrar o pleno e o bem e predispondo a fecundidade e a
prosperidade todos os que franqueiam a soleira em direg5o ao exterior.
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Mas um ou outro dos dots ststcntas dc opostgao que dcHincm a casa, sqa

sua organtzag5o mtcrna, sein cnl sua rclagao com o int.indo exterior
ocupara o prinleiro plano confornlc considcrcmos a casa do ponto de vista
masculino ou do panto de vista fcminlno: cnquanto que para o homcm a casa

6 mcnos um lugar onde sc intra do que um lugar de ando se sai, a mulhcr n5o
pods dcixar de atribuir a esscs doin dcslocamcntos e is diferentes dcfinig6cs
da casa, quc s5o solidfrias, uma importancia e uma significag5o inversas, ja
que o movimcnto em dire(#o ao exterior consists antes de judo, para cla, cnl
atom de expulsio e que o movimcnto em direg5o ao interior, into 6, da soleira
en] diregao ao fog5o 6 o que propriamente Ihe cabs. Vase muito bem o
signiflcado do movimento em direg5o ao exterior no rito que a m5e cumprc
fete dias depois de dar a luz, "para que seu filho sega corajoso": passando a
puma sabre a soleira, ela p6e o p6 direito sobre o pentc de cardar e simula
ucla lute com o pnmciro merino que cncontra. A saida 6 o mowmcnto
propriamente masculino, que leva ein direg5o aos outros homcns, e portanto
em dircgio aos perigos c ds provas aos quaid 6 importanteln:er/ren/e, coho
un] homcm, t5o ispero como as polltas do ponte de cardar, quando se trata da
honda.38 Stir. ou nlais exatamente, abrir (/a/ah) equivale a "estar na manhi '
(seba&). O homem que se dio respeito devs fair da casa logo que o dia

desponta, a manhi scndo o dia do dia e a maida dc casa, pda nlanh5, um
nascinlento: data importancia das coisas que se encontra e quc auguram todo
o dia, de modo que 6 melhor, em casa de um mau cncontro (com o ferreiro,
com uma mulher carregando um odre vazio, com gritos ou briggs, com um ser
disfomle), "refazer sua manh5" ou "sua saida '

Percebcmos logo a importancia atribuida a orientag5o da casa: a fachada
da casa principal, a que abriga o chefs de fanlilia e que teRI o cstibulo, (I
quash scnapre oricntada na diregao do leste, a porta principal - por opostglio A
porta estreita e baixa, reservada is mulhercs, quc sc acre sobre o jardim nos
fundos da casa 6 comumcnte chamada a porta do leste (/&abbar/A

rchac#erq;r&), ou porta da rua, porta do alto, porta grande.3u Dada a

ts Enquanto que a medina, quando nasce, 6 envolvida num lingo de seda, macao c
flexivel, o merino 6 enrolado em panos duros e asperos que servem para abrigar os
Geixes da colheita.

19 E clare que uma orientag5o inversa (que se percebe observando o plano da casa
numb trartspar6ncia) 6 possivel, kinda que bela rata. Diz-se explicitamente que tudo
o que vem do oeste graz mi sorta e uma porta voltada para etta dircg5o s6 pods
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exposigao das aldeias e a posigao inferior do estabulo, a parte alta da casa,
com o fabio, flea ao norte, o estfbulo ao sul e a parade do tear a oeste.
Segue-se que o movimento feito por algu6m que se dirige a casa para entrar,
odenta-se do leste para o oeste, por oposiS;5o ao movimalto que se faz para
fair, de acordo com a orientag5o por exce16ncia em diregao ao leste, isto 6, em

direg5o ao alto, a luz, ao bom e ao bem: o trabalhador orienta seus bois em
direi$o ao leste no moments de atrelf-los ou desatrelf-los e iomega a arar do
oeste para o leste; do mesmo modo, os SWdores se colocam de frente para a
q;b/a, e 6 de frente para o leste que se degola o boi do sacrificio. N5o
temunariamos de enumerar as alPes cumpridas de acordo com a orientag5o
carded, isto 6, todas as agnes importantes, que envolvem a fecundidade e a
prosperidade do grupo.40 Basta observar que o verso gabe/ n5o s6 siglifica
fazer frente. er\frentar com honra e receber diglamente, mas tamb6m ficar de
frente para o leste(/glb/a) e para o fmuro(gamed

Se voltarmos agora a organizai$o intema da casa, observamos que sua
orientag5o 6 exatamente a inversa da do espaq;o exterior, coma se ela tivesse
fido obtida por uma meta rotag5o em tbmo da parede da fachada ou da
soleira, tomadas como pixo. A parede do tear, a que damos frente assim que
cruzamos a soleira, iluminada diretamente pele sol da manh5, 6 a luz do
interior(coma a mulher 6 a lampada do interior), into 6, 6 o leste do intenor,
sim&rico ao leste do exterior, de onde ele toma emprestada sua claridade.4i A

receber obscuridade e esterilidade. De cato, se o plano inverso ao plano "ideal" 6

raro, 6, primeiro, porque as casas secund4rias, que s5o dispostas em angelo reto em
torno do patio, s5o frequentemente dimples quartos de estar, sem cozinha e sem
estgbulo, e o patio 6 frequentemente fechado, do lado oposto a fachada da casa
principal, pelos fundos da casa vizinha, ela pr6pria com a frente voltada para o

40 Saba-se que os dais sl€fn, ligas political e guerreiras que se mobilizavam quando
um incidente explodia (e que tinham relag6es varifveis, desde a superposig5o a
dissociagao completa com as unidades sociais fundadas sobre o parentesco) elam
nomeados siiHfdo alto(il4e//aJ e suede baixo(bHadda), ou si€ffda direita(apflnas),

e si£f da esquerda(azelmaddA), ou ainda, Judy do leste(acherqiD e si£ff do oeste
(aghHrbiD, este Qltimo nome, menos usual, 6 conservado para designar os campos
dos jogos rituals(dc onde os combates tradicionais entry os sl€#} tiravam a sua
16gica) e sobrevivem atualmente no vocabulfrio dos jogos infantis.
4i Lembramos que 6 do lado do tear, parte nobre da casa, que o dodo da casa recebe
(qabfD seu h6spede

leste
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face intema e escura da parade da frente representa o oeste da casa, lugar do
sano, que se deixa atrfs de si ao avangar da porta em diregao ao kaHaa, a
porta correspondendo simbolicamente i"porta do ano", inicio da estag5o
&mida e do ano agricola. Do mesmo modo, as duas paredes laterais, a parede
do est6bulo e a parede do fogao, tem sentidos opostos conforme olhemos para
um ou outdo de deus ladas: ao norte exterior corresponds o sul(e o verso) do

interior, isto 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
invemo) interior, into 6, o estabulo, que f\ca atris e a esquerda quando vamps

da parka para o fabio.4a A divis5o da casa em uma parte escura(lados oeste e
norte) e uma parte tlumlnada(ladas leste e sul) corresponds a divis5o do ano
em uma estag5o Gmida e uma estagao sega. Resumlndo, a cada lada extemo
da parade(essKr) corresponds uma rqi5o do espago interior(que os kabila
designam por fharkanr, into 6, aproximadammte, o lada) que tem um sentido
sim&rico e inverse no sistema de oposig6es intemas; coda um dos dais

espagos pode assim ser definido como a clause dos movimentos que efduam
um mesmo deslocamento, isto 6, uma meia rotag5o em relag5o ao outro, a
soleira constituindo o eixo da rotag3o.43 N5o compreenderiamos inteiramente
o peso e o valor simb61ico atribuidos isoleira no sistema se n5o pence'
b6ssemos que ela deve sua fung5o de fronteira magica ao cato de ser o lugar
de uma inversio 16gica e que, serido o lugar de passagem e de encontro
obrigat6rio entre os dais espagos, definidos em relagao aos movimentos do
corpo e a traletos socialmente qualificados.,44 ela 6 1ogcamente o lugar onde o
mundo se inverte.o

4z E precise portantojuntar os quatro pontos cardeais e as quatro estag6es a s6rie de
oposig6es e de homologias apresentadas arima (a pertin6ncia e a adequag5o desses
significados ao sistema mitico-ritual em seu conjunto sendo passiveis de
demonstrag5o):... cultura : natureza :: leste : oeste :: sul : norte :: primavera :
outono :: verao : inverno.
43 Tentaremos mostrar em outro lugar as implicag6es te6ricas do Cato de que as
regras de transformagao que permitem passar de um espago a outro possam ser
vinculadas aos movimentos do corps.
44 Em certas regimes da Kabilia, a rec6m canada e um jovem circuncidado(por
ocasi5o da mesma cerim6nia) devem cruzar-se na soleira.
45 Compreende-se, assim, que a soleira sega associada, direta ou indiretamente, aos
ritos destinados a determinar uma invers5o do curio das coisas, ao operar uma
invers5o das oposig6es fundamentais, aos ritos que se destinam a oster chuva ou
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Assim. dada um dos unlversos tem seu oriente e ambos os deslocamentos

mats carrWdos de siglificados e de consequ6ncias magicas, o deslocamento

da soleira ao fi)g5o, que dove trazer a plenitude e cuba realizagio ou controls
ritual Gabe a mulher, e o deslocamento da soleira em diregao ao mundi exte-

rior que, por seu valor inaugural, encerra todd o futuro e em particular o futu-
ro do trabalho agHcola, podem se realizar de acordo com a orientag5o
ben6flca, isto 6, do oeste para o.leste.46

OESTE
leste

primave ra

SUL I norte baixo
lnverno

alto sul I NORTE
verao

Qmido
esquerda outono

oeste

-1
LESTE

A dupla orientai$o do espago da casa faz com que possamos entrar e fair
com o p6 direito, no sentido pr6prio e no sentido figurado, com todos os
beneficios magicos vinculados a asta observancia, sem que jamais se rompa a

bom tempo, por exemplo, ou aqueles que s5o realizados na soleira entre dois
periodos (por exemplo, a noite precedente a fh-mayer, primeiro dia do ano solar,
quando amuletos s5o enterrados na soleira da porta).
46 A correspond6ncia entre os quatro lantos da casa e os quatro pontos cardeais
exprime-se claramente em certos ritos propiciat6rios observados no Auras: durante
a renovag5o da fog5o, no initio do ano, a mulher cfao#la cozinha pgezinhos, parte
o primeiro a vicar pronto em quatro pedagos e o$ aura em direg5o aos quatro lantos
da casa. Ela faz o mesmo com o plato ritual do primeiro dia de primavera(cf. M
Gaudiy, fa demme chaouia de/:4uras, Paris, Librairie Orientaliste, L. Geuthner,
1958, PP.58-59).

105



relagao que une a direita ao alto, iluz, ao bem. A meia rotag5o do espago em
tomo da soleira assegura, assim, se se permits a express5o, a maximizagao do
beneficio magico jf que o movimento centripda e o movimento centrifuge se
realizam num espago organizado de tal modo que entramos de frente para a
luz e saimos de frente para a luz.47

Essen dois espagos stm&ricos e inversos n5o sio intercambifveis, e sim
hierarquizados, o espago interior ser\do exatamente a imagem invertida, ou
reflexo num espelho, do espago masculino.48 N5o 6 por acaso que apenas a
orientag5o da porta sqa explicitamente prescrita, a organizag5o intema do
espago nunca sendo conscientemente apreendida e ments ainda deseyada como
tal pelts agentes.49 A orientag5o da casa 6 primordialmente definida do
exterior, do panto de vista dos homens e, se se pode dizer, pelos homens e
para os homens, como o lugar de onde saem os homens. "Uma casa prospera
atrav6s da mulher; seu exterior 6 belo por causa do homem." A casa 6 um
imp6rio num imp6rio, mas permanece sempre subordinada porque, mesmo
quando apresenta todas as propriedades e sodas as reba(;6es que deflnem o
mundo arquetipico, pennanece um mundi is avessas, um reflexo invertido.SO
O homem 6 a lampada de fora, a mulher a lampada de dentro." A apar6ncia

de simetria n5o deve enganar: a lampada do dia s6 aparentemente 6 definida
em relai$o ilampada da noite; de fate, a luz notuma, masculino feminino,
permanece ordenada e subordinada a luz diuma, a lampada do dia, isto 6 ao

47 Tentaremos mostrar em outro lugar que a mesma estrutura 6 encontrada na
ordem do tempo. Mas para mostrar que se trata, sem davida, de uma forma muito
generalizada no pensamento magico, basta um outro exemplo semelhante: os
frabes do Magreb acreditam que 6 bom sinai, diz Ben Cheney, que um cavalo tenha
a pata direita dianteira e a peta esquerda traseira da cor bianca: o dino de tal
cavalo n5o pode deixar de ser feliz, porque ele morita em diregao ao bianco e
desmonta tamb6m em direg5o a ele (sabenda-se que os cavaleiros frabes montam a
direita e desmontam a esquerda) (cfl Ben Cheneb, /JFov€F6.v arabi.y d'H/ger e/ dz/
A/agAreb, togo 111, Paris, E. Leroux, 1905-1907, p.312).

48 O espelho tem um enorme papal nos ritos de invers5o e em particular nos rites
para se obter bom tempo.
49 0 que explica que ela tenha sempre escapade a observag5o, mesmo dos maid
atentos.

50 Tamb6m no espago interno.as duas panes opostas s5o hierarquizadas. A16m dos
indicadores ja citados, esb o ditado: "Melhor uma casa cheia de homens que uma
casa cheia de bens (e/ ma/)", isto 6, de dado
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dia do dia. "0 homem espera em Deus, a mulher espera tudo do homem"; diz-
se tamb6m: "A mulher 6 torta homo uma voice": assim a mais direita dessas

naturezas 'esquerdas' pods ser apenas endireitada. A mulher casada encontra
assam seu oriente no interior da casa do homem, que 6 apenas a inversio de
um ocidente: n5o se diz "a mega 6 o ocidente"? O privil(!gio atribuido a8
movimento em diregao ao exterior, atrav6s do qual o homem se aflrma como
homed, dando as costas icasa para fazer frente aos homens, escolhendo a
via do oriaate do mundo, 6 apenas uma forma de recusa categ6rica da

natureza, origem inevitivel do movimento para distanciar-se dela. 51

Paris, 1963-1964

5i N.T. Os texton de Bourdieu aqui traduzidos s5o, respectivamente, Le sens de
I'honneur e La maison ou le monde renvers6, caps. I e 2 de /Aqufxte d'une /hdorie
de /a prarique- pr6c6d6 de trots 6tudes d'ethnologie kabyle, Librairie Droz. Gendve,
Paris, 1 972 e se destinam, exclusivamente, nessa forma, a uso did6tico.
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A CASA KABII,A REVISE'I'ADA: UrbI EXERCICIO DE
ANTROPOLOGIA LING©iSTICAi

Marcia silva

S(8undo Levi-Strauss, em um artigo publicado pda primeira vez em 1945,
a ilarxoXo$a " ...nfio Rode deixar de desempenhar, perante cu ci&ncicu socials, o
mesmo parc! rettavadar que ajuica mtclear, por exempto, desempenhoti no
conyzrlz/a clm c/ fzcfm exa/m (Levi-Strauss [1945] 1975:47)". Quake cinqtienta
anon depois, poucos antrop61ogos duvidaiiam da importancia(e do rendimento)

da anflise estrutural em vgrios dominios da disciplina
Este exerdcio pretende insistir na velha intuii#o mausseana, a de que a

socioiogla estaria, certamente, muito mats m'anQada se tivesse procedido,
em foclm sfnag6es, a madeira dos /fngzifs/m... " (Mauss [1924]1 974). Trata-
se aqui, portanto, de mais uma tentativa neste sentido. Por6m, ao contririo do que
fez Levi-Strauss, n5o pretends empr%ar o modelo fono16gico, mas rudimentos de
um modelo sint6tico sobre uma base de dados etnogrffica caracterizada por
apresentar uma s6rie de rela(Pes socio16gicas que parecem ser do mesmo tipo que

algumas relag6es gramaticais.

Sou grato a Luiz Fernando Dias Duarte pelos comentirios a primeira vers5o deste
exercicio, apresentado em 1984, quando fui seu aluno no Museu Nacional. Query
agradecer tamb6m a Suely Kofes pda ateng5o dedicada a este texts. Agradego
finalmente a Mariza Corr6a por ter incentivado a publicagao do que denominou com
bom humor uma "brincadeira t6cnica" de meus tempos de estudante, justamente em um
namero de nossos cadernos dedicado aos alunos de mestrado da turma de '94', com
queen tamb6m tive a alegria de trabalhar.
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INTRODtJ(Ao

Em seu fkqz/esse d'une //odor/e de /a pra/lqz/e publicado em 1972, Pierre
Bourdieu aprcsenta uma reflex5o rica e instigante sobre a organizag3o do espago
social (fisico e simb61ico) entry os Kabila do Sahara argeltno, em um arttgo
intitulado "La maison ou le monde renvers6". Trata-se de uma anflise etnografica

onde o autos chama a ateng5o para as ntaltiplas relag6es que se estabelecem entre
categorias do pensamento kabila relativas a espagos sociais come a casa, a aldeia
e o cosmos

O presente exercicio tem por obletivo retomar os dados analisados por
Bourdieu e argumentar em favor de uma nova descril$o formal para o sistema de
representai;6es coletivas do espago kabila. Fundamentalmente, minha proposta
descritiva difere da de Bourdieu, uma vez que incorpora um modelo lingtlistico
(sintatico) que, acredito, pemiite n5o apenas dar carta dos dados fomecidos peta
autor, mas ainda fomecer pistas para a construg5o de hip6teses sobre a "invers5o
do mundi" e sabre a dominfncia do principio masculine sabre o principio
feminino naquela estrutura social

1. A CASA KABll,A

Pretendo aqui apresentar rapidamente os dados e as reflex6es de Bourdieu,
sabre os quais repousa o seu modelo analitico. Em seguida, procure resumir os
pontos a partir dos quais o autor constr6ia sua argumentai#o. Vamps a des:

Em uma anflise estrutural, os obyetos, os seres e as a(;6es s5o panes de um

sistema de representai;6es que 6 invariavelmente apreendido a partir de uma
anilise que seleciona os dados que comp6em o seu pr6prio objeto, atribuindo a
des uma siglificag5o. A selei#o dos dados e a atribuig5o de uma sigufical$o
para des nio constituem momentos distintos e isolados na analise, uma vez que
um fate qualquer s6 se toma um "dado" etnogr6fico a partir de uma decisio
pr6via de seu valor simb61ico. Por outro lada, os valores simb61icos sao, des
pr6prios, fmtos da observa#o(intuitiva) dos fates

i'alas as descrigaes cia casa berbers. mesmo as mats
precisas e as mats met6dicas (...) apresentam, na sua
minttcia extreme, !acunas sistem&ticas, em particular no que
concerns d sua !ocaiizagao e & orientagao das coisas e das
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atividades, parque ela.s ndo apreendem jamais os objetos e
as agnes coma panes de um sistema simb6tico. S6 o
postuiado de que coda un dos jen6menos observQdm porta
iua necessidade e seu ser!!ido de relax o com todos os
outros Rodin coltduzir a uma abner"x?a€'ao e a uma
Intertogaqlao capazes de suspeitar, peta inteltsdo sistem&tica
eles* os$alos que escapam d obserpagdo dexarmada

(Bourdieu 1972:64-5)

A "construg5o" da casa kabila 6, portanto, parte inseparfvel da anflise:

1.1. 0 interior da casa

A casa kabila se divide intemamente numa parte mais alta, reservada aos
humanos, e uma parte mais baixa onde s5o guardados anlmais, graos e vegetais
cms. As paredes extemas da casa s5o rebocadas pelos homens com espftula
enquanto as interiores s5o branqueadas pdas mulheres, que utilizam, para a
tarefa, apenas as maas. Na parte mais alta da casa, em frente a parede intema
traseira, este depositado um tear. A parte mais baixa se caracteriza por ser
obscura e notuma -- lugar dos obyetos 6midos e dos sexes naturais assim coma das

atividades naturais: o sano, o sexy e a monte. A parte mais alta 6 lununosa e
nobre, lugar do togo e dos objetos feitos peso togo, do tear, e dos humanos. A16m
disso, a parte mais alta destina-se a execug5o de atividades culturais por
exce16ncia coma a cocg5o dos alimentos, a tecelagem e a recepgao dos visitantes
Conv6m assinalar ainda que a parte mais baixa da casa tamb6m se bifurca em
dais pianos distintos: um jirau(portanto, uma parte maid alta), onde dormem os
humanos, e um est6bulo para os.animais e os gr5os

O tear constitui um simbolo de prote$o masculina O convidado(visitante)
deve sentar-se em frente ao tear e a noiva 6 exposta de frente para a luz que intra
pda porta dianteira, tendo o tear coma pano de fi.indo. A mulher, na perspectiva
mascdina, tem sua vida r%dada a partir de sua "posigao" em rdagao ao tear
Antes do casammto, protege-se na sua sombra(o que faz literalmente durante um
ritual); na wrim6nia de casamento, pasta-se entry o tear e a porta; e, depois de
casada, traba]ha com e]e. A]6m disso, os kabila confiam is mulheres o encargo da
maioria dos obydos e seres da parte baixa da casa. O esquema e a planta abaixo
resumem o sistema de oposig6es an jogs:
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parte mais baixa
sombria

parte mais alta
luminosa

lugar dos obyetos &midos,
verdes e cms

lugar dos obyetos secos,
do togo e dos artefatos
espago dos humanos

espago dos animais

local das atividades naturais

(seko, sono e morte)

local de atividades culturais

(cozinha, tecelagem e das visitas)

PI,ANTA DA CASA

muro de

separal local de p
dos alimentos

parte ma
baixa

porta
dianteira

1.2. A casa vista de fora

O logo de oposig6es entre a parte maid baixa e mais alta da casa se
reproduz na rela$o autre a casa e a praia("assemb16ia dos homens"). A parte
mats baixa da habitai#o 6 o lugar da intimidade, assim homo a casa, como um
todo, o 6 na perspectiva da aldeia

Os homes s5o compelidos a sair 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 sabre o jirau
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Observa-se ainda uma identlnlcagio entry os componentes da estrUura da casa e
os pap6is sexuais: a riga central(horizontal) 6 associada ao paper masculmo, a
pilastra de sustentaigo (vertica]), ao feminino. A]6m disso, conv6m sublinhar que
a casa 6 construida na ocasiio do nascimento de uma crianga, simbolizando o
nascimento de uma nova familia, a uni5o do masculine ao feminino, assim coma o
ponto de cantata entry a vida e pilastra simboliza o pr6prio casamento.

Resumindo, a casa kabila 6 organizada com base em um sistema simb61ico que
articula oposigaes coma mfdnde vs. Juga; cm vs. co:ldo,' 6afxo vs. a//o.
sombre vs. Itu; noitc s. dia; feminine Y$ mmcuiino; fecurldfwel vs.
.#cundndor.- naHreza vs. czr/ ra. A]6m dtsso, a casa se op6e ao centro(a
assemb16ia dos homens"), atrav6s de dicotonuas homo pzlb/fco vs. prfvadu,

unlversalpminfno vs. unh'er=a mazrc/Ino, etc. Em resumo, disttng6es do mesmo
lipo s5o instauradas no plano da resid6ncia e no plano alde5o.

A casa 6 reservada is atividades bio16gicas coma comer, dormir, procnar,
etc.. O trabalho feminine n5o se mostra do lada de fora da casa, enquanto o
inverse se d6 em relag5o ao trabalho ma$culino nos campos cultivados e no
pastoreio. A16m disso, coma foi mencionado arima, a casa 6 extemamente

rebocada pelos homens com espftulas e intemamente branqueada pdas mulheres
com as maas, o que a coloca na fronteira entre dais mundos fundados na disting5o
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 iparte maid baixa das casas. Segundo os kabila, os terrenos vazios assim
coma as mulheres s5o elementos fecundaveis; ja a sociedade kabila coma um todd
assam come os homens kabila s5o os elementos fecundadores. Assim. casa

familia, fecundidade e sociedade, s5o instfncias que remetem a conjung5o dos
principios masculino e do feminino.

1.3. A casa kabila e a invers5o do mundo

Um cato etnografico extremamente curioso ocorre neste sistema de
representagao do espago social. As casas s5o idealmente construidas com a porta
principal voltada para o leste, o que, de rests, parece ser uma tend6ncia regional
Assim, esquematicamente:
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porta principal
local por onde
extra a luz

E

A luz do sol, que penetra pda porta principal, se replete nas paredes

opostas is paredes extemas sul e leste. Conseqtientemente, as paredes intemas
iluminadas s5o as indicadas no desenho acima coma(a) e(b). Inversamente, as

pareces intemas (c) e (d) nio recebem luz Os kabila, no interior da casa,
denominam de leste a dire$o da parade(a), de oeste a diregao da parede(c), de
sul a dire#o da parede (b) e de norte a dire$o da parede (d). Assam, na
perspectiva de seu interior, o "sul" da casa 6 o "norte" geograflco, e assim por

Numa capsula, tudo se paisa coma se o mundo-dentro-da-casa estivesse
infletido em cento e oitenta graus. Em outras palavras, uma casa pods ser
entendida como um "espelho" capaz de refletir o mundi, criando em seu interior,
uma miniatuara is avessas. Neste contexts, a porta principal 6 o /oczzs da
invers5o do mundo, tal homo a lente de uma camera fotografica. Finalmente, nas
&ltimas linhas de seu artigo, o autor sublinha que, entry os kabila, a casa e o
mundo sio coma doin termos sim&ricos e inversos, mas que tais espagos nio sio
equistatut6hos, mas hierarquizados: a orientaigo da casa 6 definida a partir da
orientagio do mundi exterior, e n5o o contriria: "/aV cma d zlm impdrf o denfro
de um imp&rio, mas que permanece sempre subordinado...". Os \KaNitNa

sintetizam os pontos observados acima atrav6s de prov6rbios coma "0 /zomem d a
l&mpada do fora, a mather € a {&mpada do dentro " e "luJma casa prospers
pe/a mu//zer, seu erlerfor d ae/o por casa da homed "(op.cit.:59). Em poucas
palavras, os dados etnograficos apontam para uma filosofia social onde o plano

diante
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da aldeia encompassa o plano da casa assam coma o masculino encompassa o
feminine.

1.4. A casa segundo Bourdieu

Se a descrig3o etnogr6fica de Bourdieu 6 extremamente nitida e a sua
intuig5o, brilhante, o seu modelo analitico 6, de carta fomla, criptico. Por6m,
antes de critics-lo conv6m ponderar que tal modelo 6 talvez a parte menos
importante de seu artigo, embora o autor tenha a ele conferido alguma pompa
Vamps a ele

Selam as cat%arias formats (m)asculino e (f)eminino, e (m) e (f),
entendidos como r6tulos para as homologas verificadas acima, tem-se que:

1.

11.

IJI .

rv.

'm/f' 6 a oposig5o mais aparente

'f' deve ser substitddo por "f-m/f-f ', e tem-se a
fb«tda: "«/(f-«yf-f);

oposil?io "m/f' 6 hom61oga a "f-m/f-f '

A oposiggo "f-m/f-f ' implica na oposigao
'f(f-m-Ff-f)/m

O modelo apresentado pele finalmente 6 tomado como um caso particular
da formula can6nica "a:b::bl :b2". Segundo Bourdieu,

a es'/ru/ura do //po a:b::bl:b2 d, .sem ddvfda, uma das
mats dimples e dm mats poderasas que Rode ser ulilizada
pcr um sistema mitico-ritual. uma vez que n6o Rode opor
sem unit simultaneamente, sends capaz de integral numb
arden mica um nimero ittdefinido de dada, Fein similes
aplicagao inde$inidamente reiterada do mesmo principio de
df vl.sdo " (op.cit.:51).

Como o autor afirma, esta formula 6 recursiva e, ao utilizar categorias
id6nticas em diferentes niveis de analyse, pods captar a presenga da aposigao
'm/f ' no ravel da casa e no plano alde5o, e ainda a homologa mire estes dais
mundos. Este modelo tem o m6rito de expressar formalmente as intuig6es do
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autos sobre o mundi kabila, de resto ja manifestadas na descril$o etnografica que
o fundamenta

Mas 6 precise ter em mente que uma formalizag5o n5o dove ser altendida
coma um mero recurse taquigrffico. Em outras palavras, o seu objetivo n5o 6 o

de expressar o fm6meno de modo mais rapido, mas o de formula-lo em uma
hnguagan line de ambigUdades, cnando mndig6es melhores de verificagao da
hip&no. Ora, se 6 assim, o que si#iifSca "m-F '? "(M)ascdino $(f)aninino"lalgo
que 6(m) e tamb6m 6(f)], "(m)asculino 'e'MPcMo por (f)eminino '. ou .um
(f)eminino modificado por(m)asculino? E, analogamaite, a que 6 "f-f.? A16m
disso. coma o modelo acima 6 capaz de dar conta da hierarquia que submde a
casa ialdela (e ao mundi) kabila? Finalmente, que pistas esse modelo fomece
para a formulagao de uma hip6tese nio apenas descritiva(capaz de observar
corretamente o ' fm6mma), mas propriamente explicativa(capaz de gerar
invers5o do mundi no interior da casa)?

2. A CASA KABILA REVISITADA

Gostaria, nesse memento, de pedir licmga aos kabila para tamb6m "visitar
uma de suas casas, e, indiretamente, a P. Bourdieu, seu "visitante oficial". Mas

antes, 6 preciso expor brevemente os rudimentos do modelo lingaistico que utilize
a seguir

2.1. Constru;6es ''endo e ''exoc6ntricas

Blwmfiejd(1933) introduz as nog6es de mnstru$o "mdochtnca
exoc6ntrica" no estudo da gramftica das lingual naturais. Para o autor(e para

lantos outros que o seguram), uma constru$o 6 mdochtrica quando pele menos
{un de sous constituintes apresmta m mes/leas .proprfeclkzdes .sfnfd/leas

apresenfadu .pe&z p/iipHa com/mf . A construg5o exoc&ltrica 6 definida
nWtivamnte.' Assam, as construg6es(a) e(b)

2 nra uma visio sistemgtica desta oposig5o conceitual, ver Lyons 1 968:cap IV
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X X

(a) x (b)
X

s5o endoc6ntricas, enquanto(c)

X

(c) y
Z

6 uma construg5o exoc6ntrica.

Uma constru#o endoc6ntdca do tips(a) 6 de coordena$o, mquanto uma
do bpa(b) 6 de subordina$o. O tips(a) 6 tal que o todd tem as mesmas

proprjedades de cada um dos sous constituintes tomados isoladamente, mquanto o
tips(b) define uma estrUura que tem as mesmas propriedades de apmas um de
sous componentes. Jf o typo(c) prev6 uma situa$o olde o todd n5o compaitilha
de nenhuma das propriedades presentes em suas panes constitutivas

O terms da constru$o endochtrica de subordina$o(typo(b)) que tem
propriedades id&lticas ao todd 6 denominado nz2c/eo da construl$o. O outro
terms(o que n5o tem as mesmas prapiedades) 6 dmominado mod@cador da
constru$o. Nas lingual naturais, observa-se que em estruturas do tips(b), um
modificador pods recursivamente encaixar-se dentro de um outro, coma no
exemplo a seguKr. Sega uma construgao sint6tica do tips "o livro sabre a prateleira
da estante": "o livro" 6 o n&cleo da construg5o porque apresenta propriedades
sintfticas idhticas ao todd(amboy tem valor nominale podem ser "sujeito
'objeto dirao", etc., de sentmgas do portugu6s). Enquanto ipso, "sabre a

prateleira da estante" n5o compartilha nalhuma propriedade sint6tica importance
com a construg5o acima. Trata-se de uma construg5o adverbiale n5o nominal
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A recursividade do mcaixamento pods ser ilustrada, imaginando also do
tipoLo hvro] [da prateleira da estante]fabricada com um certs tips de madeira
[extraida de uma reserva indigena da Amaz6nia]que 6 a maier floresta tropical
do mtmdo [...]11]

Finalmente, gostaria de evocar aquia conveni#o notacional para

construg6es do tips(b) denominada "x"("xis barra"). Numa estruura do tips

X

X y

n5o 6 1gua/ a "x", mas uma proyef a de "x"(o seu tempo englobador);
enquanto ipso, "y" 6 o tempo englobado da oposigao. Trata-se, em poucas
palavras, de uma configurai$o estrutural que corresponde a formula minima de
uma relagao hierarquica que, de pesto, 6 rigorosamente do mesmo tips que a que
Dumont prop6e no posf acid de seu monumental estudo sabre o sistema de pastas
indiana

2.2. Uma gram6dca para o mundi kabila

O modo homo Bourdieu formulou a oposi$o, "(m)asculino/(f)eminino '
no navel da casa kabila pode suscitar certa confus5o, ja que sua formula,
recordemos, "a:b:: bl :b2", implica em um desdobramento da estrutura "a/b" em
uma estrUura mdachtriu de coordena$o(tips(a)), onde "bl/b2" teriam ambos
a mesma propriedade do todd "b". Ora, esta relai#o especifica das panes em
relagao ao todd, se inteipreto corretamente a formulagao do autor, n5o 6 a que os
dados dnogrfficos parecem sugerir, sergio vqamos:

Considero, inicialmaite, quatro niveis distmtos da organizal#o do espago
social kabila, tomados isoladamalte: os dados de Bourdieu pemutem observar
que, na parte maid baixa de uma casa(a sua area intima, famnina), exists uma
oposiggo nitro uma parte mats alta, o jirau(humana, cultural) e uma parte mats
baixa, Q estfbdo(natural). Todd se pasha aqua coma se o todd fbminino se
desdobrasse em uma construg5o endoc&)trica de subordinag5o, onde ape/azs zl/#la
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de suas panes fosse do mesmo tips que a pr6pria construgio e nio as dum(bl e

No nigel da casa(feminina em relagio ao patio), o espago se divide em
uma esfera masculina (a parte mais alta e iluminada) e em uma esfera feminina
(coma ja foi subjinhado acima, intima e escura). Maid uma vez aqui, tudo se
passa como se o todd feminine se desdobrasse em uma construgao endoc6ntrica
de subordinag5o, tomando, a casa homo um todd e a sua parte mais baixa dual
construe?6es formalmente id6ntica s

No plano aldeao, a situagao se inverts. Aqui, o todo 6 masculine, assam

coma uma d6 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 mundi
dos humanos(casas-patio-rogan) 6 o "fecundador"(e, portanto, de natureza
masculina), enquanto o outro, os campos des6rticos da r%i5o, 6 o "fecundado '
(ou melhor fecundavel)

Em resumo, os dados etnogrfficos evocam uma estrutura segrnentar

constituida de oposig6es difdicas do mesmo typo(construg6es endoc6ntricas de
subordinag5o) encaixadas uma na outta, articulando dais tempos emicamente
defirudos(categorias socio16gicas nativas), "m" e "f ', e onde "m" engloba "f ' nos
dais primeiros niveis, e "f ' engloba "m" nos dais altimos", coma no modelo
abaixo

b2)

o interior info
nor da casa

m ( m ( f ( f (f + m) + m) + m)+f)
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Etta estrutura arborecente, homo afimiei hi pouch, descreve os mesmos
fates observados por Bourdieu, tail como a rccorr6ncia da oposigao "m/f ' em

vfrios pianos e a identificagao da casa coma um espago feminino, em relai#o a
praia ("asscmb16ia dos homcns"). Mas 6 importance assinalar que etta estrutura
nao e u' ' ma mora variag3o notacional da formula de Bourdieu observada acima
lsso porque, a16m de ser mais simples, acredito que apenas asta representagao
estrutural df conta de um fate etnogrffico importante nio formalmente captado
pelo modelo do autos, embora sua descrigio sega a ele sensivel

Observe-se que a prqegio mfxima de "m" encompassa a prqeg5o mdxima
de "f ', o que corresponde a preemin6ncia da aldeia sabre a casa. A aldeia 6 assim
uma prqeg5o da "assemb16ia dos homens" assam como o cosmos e uma prqegao
da aldeia. Analogamente, tal descrig5o aponta para o cato de que o nQcleo da casa

6 a sua parte mais baixa, o que corresponds a id6ia de que a casa 6 o espago da
intimidade (e das relag6es entry os sexes), embora o seu espago mais noble (mas
n5o o mais importante) sega reservado aos visitantes. Finalmente, a estrutura
arborecente proposta arima sugere imediatamente uma hip6tese tentativa da
invers5o do mundo verificada no interior da casa.

A cstrutura, como se observa, apresenta quatro niveis hierarquicos, onde os
dois inferiores sio invers6es estruturais dos dais superiores. Ora, 6 precisamente

o plano dom6sttco, onde "m" 6 englobado por "f ' (o mesmo "m" que engloba "f
noi niveis arima), o local em que o norte lira sul, o leste vira oeste, e assam por
diante. Uma inversio acompanha a outra, ou para ser mats precise: sao inversoes
de ordens diferentes, uma 6 socio16gica e outra, cosmo16gica, mas do mesmo tipo,

homo se os kabila procurassem com isso expressar que o cncompassamento de
m" por "f ' s6 pods ser possivel em um mundi pelo avesso. Em duas palavras,

tratar-se-ia de argo homo uma demonstragao peta redugao ao absurdo do principio

socio16gico nativo de dominfncia masculina na sociedade kabila

OBSERVA(0ES FINALS

E precise assina]ar que Dumont ([1978] 1985) observou exatamente os
fm6menos captados pda anflise sintitica arima

[)or dl:fiytigao, uma oposiq o sim6trica 6 in\lertive! a
vonlade: a sua inversdo nada produz I'eio conLrdrio. a
inxersdo de uma olx)sigao assimelrica & signi$cativa.
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posiqao invertida eg!!..S..a.nSgna que a oposigao inicia!. Se
a oposlgao irtvertida se encontra no mesmo togo once a
}posigdo direta eslaya presence, €1a indira de forma

dente UHg w1}4dgnwa;4s.;n vel I)e cato, assinala uma ta!
mudanga com a m&xima economic. fazendo somente uso de
dais etementos hierarqtlizados e de sua arden. (...)
Ndo se p)dena sonhar com mats beta iiustraqao dessa
disposiwdo do que ajornecida por }'terre i3ourdieu, em sua
descrigao da casa kabila {...} Transposto o !imiar, o espago
adolf a orientagao inverse. E ' coho se o !imiar Jk)sse o
centro de simetria ou, meteor, de homoietia. entry o espago
exterior e o espago interior da casa. invertido em reiagao ao
primeiro. um passemos adiante delta imaged jisica,
dizendo antes que o espago interior 6 qualitativamerlte
diFerente do exterior. d oulro e simulianeamenle o mesma
aojranquear (} {imiar, solos adveriidos cia passagem de um
nave! da vida a um outdo, distittgao esse que se reencontrard.
sem divide aiguma; sob oulFQS forman na culture e que f
possivelmenle muilo mats j€1rle aldo que nos paves olde tai
rtversao rt&o este presence e once o espago exterior !em
continuidade na casa, olde, em sumo, a casa ndo se exprime
coma um t(xio espacia!. subordinado ou superordenad{) ao
espaqo exterior
(Dumont [1978]1985:232)

Estes comentfrios nio pretendem ser mais que um r6pido exercicio de
antropologia lingtlistica, entendida como a transposigao do m6todo de anAlise de
fen6menos da linguagem a fen6menos socio16gicos, o que 6 pedeitamente possivel
desde que tomemos linguagem e cultura homo fm6menos com uma arquitetura do

mesmo tips ainda que de ordens distintas. "Ndo nos/em6ramos sudcfenremenre
de que a !ingttagem e a culture s&o dubs modatidades de uma atNidade mats
Jifndnmen/a/.' a expfHra hz{/zzano", advede Levi-Strauss([1952] 1975=89) em um
encontro interdisciplinar realizado em Bloomington, EUA.

Finalmente, 6 precise ainda observar que a estrutura s%mental arima pode
ser reduzida a uma formula can6nica altemativa, formalmente distinta da de
Bourdieu mas, curiosamalte, muito pr6xima da que Levi-Strauss acredita
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corresponder a estrutura dos mitos.' Recordemos, mats uma vez que a aldeia
kabila 6 uma prqeg5o da "assemb16ia dos homens" assim como o cosmos kabila 6
uma prqegao da aldeia. Recordemos ainda que a estrutura comporta dais termos
emicamalte definidos, "in" e "f ', e onde "m" engloba "f ' em um nigel, e "m" 6

mglobado por "f ' ern um outdo Recordemos finalmalte que a invers5o, no plano
local, da re]agao hierfrquica estabe]ecida no piano g]oba] corresponds a uma
invers5o do plano global justamente no plano local. Ora, ipso parece corresponder
exatamente a c61ebre formu]a 16vi-straussiana ([1955] 1 975:26])

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

na. qua\ "dais termos q e b. sends dados simultaneamente do mesmo modo qta
dum }(nq3es. x e y. destes termos, a$rma-se que exists uma relaqaa de
eq\tivalincia erltre duff situaQ6es. de$rtidas respectivamenie por ucla inversdo
de tertnos e de t.g!€!$©g$., sob dtlm condiq6es: I ' que um dos termos sein
sdbstitttido Reid sell contrario(na expressao acima Q e aD; 2' qta lima
inversdo correiattva se produza entry o \:glQ! dfjKnf©g e o yglQL 1lt.!g!:Ela de
Hoff e/emenfos 6acf mrl .E e g; ." L6w-Strauss, nio apenas nos quatro volumes das
A4rho/ogfqzres (1964, 1967, 1968 e 1971)' mas ainda em Za Poff&re Ja/ollie
(198S), demonstra o notfvel rendimento analitico delta formulag5o no estudo do

pensamento mitico, raomando as intuit;6es expressas no artigo de 1955, ocasi5o
bm que sugere kinda o seu rendimento na descrigio de estruturas de outra ordem,
como a troca generalizada no dominio do parentesco. A cosmologia e a relai$o
entry os g6neros na sociedade kabila s5o fen6menos que, observados em conjunto,
podem ser interpretados da mesma forma que foia regme matrilateral: um
fm6meno socio16gico de outra ordem, mas tamb6m de arquitetura semelhante.

' Levi-Strauss, C. [1955] 1975:263 e Levi-Strauss, C.[1985] 1986:77,

' Em Du mfe/ aux centre.t (1967:212) o autos escreve: "/V(is ence/I/rama.s en/db aqua
uma ilustragdo, sob forma de um casa particular. da relagdo can6nica ...(...).
('onvirtha cite-!a ao memos uma vez para que se conxlenqa de que desde ent&o ela. nao
parou de nos guiar
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