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Processo de Socializa9ao e Distancia Social no Brasil

Luiz Tarlei de Aragao

o texto que se segue situa-se na continuidade de trabalhos
que publicamos nos ultimos anos, e que dizem respeito a l)adroes1

culturais que estruturam as rela90es sociais da sociedade brasilei-
ra, c de certa forma embasam seu modelo etico (1)

Todas essas publica90es anteriores, e certamente a que
se segue, dizem respeito igualmente a articulagoes ~ base da viol~n
cia social rio Brasil, e, de outro lado, pretendemos que se cons
tituam em s~bsia~os para uma tcoria social do Brasil, distanciando-
se, sob certos angulos, daquelas formula90es que temos conhecido,
como do Ii luso-tropicalismo", da i:cordialidadell, da .1 inter-etnicida-
dc", e outras, mais recen-ccs.

Nesse sentido, os estudos sobre a viol~ncia que ternos lev~
do a efeito nestes ultimos anos serviram-nos mais como uma
um balizamento epistemologico, ~or assim dizer, para alga que no

,
nosso entendcr poderia se considerar como 0 questionamento das pr£
prias bases, dos fund~rnentos estruturais do modelo social e etico
brasileiro. E, neste ponto, gostariamos de afirmar que 0 enfoque
que estamos dando ~ violencia, portanto, e relacional. ou seja,
a viol~ncia e sempre uma troca: virtualiza-se, e visualizada e
organiza-se, para Hcima:' e para :'baixo", como uma troca. Entretanto
e born que se lembre, nas sociedades ditas ~rimitivas essas trocas,

(*) Apresentando originalmente em confer;ncia na Naison d'Arn~rique Latine em Paris, me mar~o de 1988,
em cicIo organizado pel a Association Freudienne, e no I Encontro do Sexto Lobo, em malO de 1989,
em Porto Alegre, organizado por Contardo Calligaris e a Clinica Psicol~gica da UFRGS.

(1) Cf. Bibliografia em anexo.
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mesmo operando instantaneamente9 constituem-se no interior de urn
quadro ritual institucionalizado9 e nao deixamduvidas quanto a seu
sentido, socialmente produzid09 nem ~ extensao de sua efic~cia sim
balica.

Ali se descortina urn discurso simbalico eficaz no tratamen
to de ambiguidades e indefini<;;:oessurgidas '~naturalmenteI99 no bojo
daquilo que a Antropologia costuma chamar de ,)imperfei<;;:aosocial";
especie de residuos dificilmente trat~veis fora do ritua19 aderentes
as rela<;;:oessociais9 simbalicas e efetivas do cotidiano e que se re
solvem apenas parcialmente (temporariamente) nesscs rituais9 para

,ressurgirem a frente9 onde os rituais9 ciclicamente9 os aguardam.

E nosso interesse no texto presente tratar da violencia so
cjal no Brasi19 ligando essa questao ~quela da mae preta9 da ama de
leite9 e da bab~ - ou seja9 uma rela<;;:aopresente nos fundamentos
mesmos do processo de socializa9ao (modo de introje9ao/interioriza-
9ao de padroes de comportamento) particularmente das elites e da
classe media brasileiras. Queremos dizer j~ de inicio que as difi
culdades encontradas na formula~ao de uma teoria s06ial do Brasil,
&0 mesmo tempo abrangente e respeitosa dos particularismo regionais9
de passados histaricos e de modelos culturais especificos9 somente
t~~ tido paralel09 aqui e al{9 na satisfa<;;:aopessoal de vermos al
gumas hipateses de trabalho irem se confirrnando na realidade9 tanto
de uma bibliografia extensa9 quanto da observaQao cotidiana9 ulti
mamente9 em Brasilia e seu entorno, incluindo 0 sertao do noro~ste
de 11inas e nordeste de Goias (cidades de Formosa, Cabeceiras9
as), e Buritis, em Minas).

(Goi

Essa dificuldade tern muito a ver, em nosso entender, com 0
fato que estamos tentando nessa modalidade de reflexao sociolagica
buscar 0 interface entre 0 Litoral e 0 Sertao, ou seja, entre uma
sociedade e uma cultura do Litoral, nordestina antes de tudo, des



crita por Gilberto Freyre, Nina Rodrigues. Jorge Amado,
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Graciliano
Ramos, Jose Lins do nego, e tantos outros, e aquela sociedade ;lcai
piral!, ou cuI tura rustica do Centro-SuI, 'visitada ja corn tanta pr£
priedade por Antonio Candido, Guimaraes Rosa, Bernardo Ellis, Hario
Palmerico, e Cassiano Ricardo, apenas ~ara citar alguns nomes(2).

Ern tr~s artigos publicados sucessivamente em 1979, 1981 e
1983 (20, tratamos da questao das rela90es entre homem/mulher, na
sociedade brasileira. Depois de mais de doze anos passados no ex

terior, nosso primeiro regresso ao Brasil para dar urn curso no
,

Museu Nacional, no Rio de Janeiro, coincidiu corn 0 auge de uma serie
de assassinatos de mulheres da chamada IIsociedade';, por seus mari
dos. A questao que nos colocavamos na ocasiao era aparentemen~e ba
nal, mas sociologicamente rica, e heuristicamente interessante, na
medida ern que nos permitiu a entrada na questao da viol~ncia social
no Brasil, e propriamente, hoje 0 admitimos, no Brasil. Ela era for
mulada por nos na epoca nos sesuintes termos: Por qu~ justarnente os
'lmachoes/i(ja que geralmente eram os "machoes;; que estavam assassi
nando suas mulheres), aparentemente tao fortes, matavam suas mulhe
res quando estas tentavam se livrar de seu dominio e posse, ou se
ja, de sua I'propriedade/i.

Havia ai uma questao cultural, ainda uma vez, de fundo, e~
volvendo inclusive 0 sentido de propriedade na sociedade brasileira.
~'~murn dos textos citados, ac;uelc de 1981 - ;;ADessacraliza9ao do
:::exoe 0 ~Sacrificio I de :·Iulheresi.- apontamos para 0 fato da exis
t~ncia de urn componente sacrificial nesses assassinatos, ja que a
socied~de aparentemente exigia a morte dessas mulheres como

(2) 0 SuI do Brasil por ter tra~os culturais e ~tnicos, bem como historicidade especffica, ficaria
aqui na posi~ao de "elemento probador" no qual aplicarfamos e verificarfamos, a posteriori, os
dados te~ricos obtidos a partir do Nordeste e GO Centro-SuI.

(3) Ver bibliografia, no final.
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di9aO de retorno a ordem". Isto era dedutlvel do fato nada sim
ples, muito menos, inocente, de que todos esses assassinatos eram
"absolvidos" ao se invocar 0 item da legltima defesa da honra.com
ressonancias e apelo a uma ordem social e consuetudinaria; que,
estas sim, muitas vezes se vestiram de outros paramentos •. novos,
ao longo de quatro seculos e meio de vida social no Brasil.

Em trabalho posterior(4) tentei mostrar atraves de re
sultado de uma pesquisa de campo levada a efeito no Norte do
pais, mais precisamente, em Belem do Para, que 0 quadro de assas-
sinato de mulheres estava ligado, por mais estranho que pudesse
parecer num primeiro momento, a mae. Assim "Em Nome da Mae" tin
ta mostrar que todo Domem brasileiro busca para companheira uma
mulher que e vista, e em todo caso, afetivamente investida, e po~
co a pouco transformada por ele, numa replica, nao interdita
ainda que em parte -, como veremos, da mae. Elabora-se, no
mento, urn novo equivalente estrutral e afetivo desta,em

casa
tanto

que categoria depositaria de valores ligados a pureza, a renuncia
e a doa9aO, numa contabilidade onde 0 principio da reciprocidade
esta ausente, operando-se rnuito mais num plano no qual estao em
jogo, em predominancia elementos da ordem da dadiva transcendente.

Essas tres dimensoes constitutivas de urn simbolico cul
turalmente constituldo (pureza. renuncia e doa9ao), em particular
a primeira delas, estao intimamente fundidas na categoria "mae"
e caracterizam fortemente, por assim dizer, 0 complexo mediterra-

, ,neo,e, em particular, para ficar com os paises mais proximos do
Brasil, a Italia, a Espanha e Portugal. No caso desses assassina
tos mencionados acima, havia como que a subita pulveriza9aO de es
pa90 que flobrigatoriamente" (do ponto de vista da ideologia nati
va), permeia as figuras de recato, abstinencia e renuncia, da

(4) "Em Nome da "Mae" in Perspectivas Antropol~gicas da Mulher, nQ 3,
de 1983.

abril



-mae, e aquela da prostituta, onde 0 sexo e a sexualidade
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se

curvam aos ditarr,es da domestica~ao sexual,
,

e escapam por ai do
dominio masculino. De um lado, a mae; no oposto, ~ prostituta. Ao
se juntarem, as duas faces agem como polos que se tocam, provoca~
do de forma instantanea, urn curto-circuito entre as categori8.s
do pure e do impuro. E a sociedade como urn todo, modelizando po~

-tualmente 0 gesto ao armar a mao do justiceiro, pressupoe a gu~
rida consuetudin~ria ao seu ato, e geralmente introniza 0 mesmo
no ambito de uma legalidade juridica e de uma aprova~ao moral
que desce diretamente das configura~~es da ordem do tab~ e da sa
cralidade primitiv8.s.

Mas, finalmente. 0 que se defendiQ com a perpreta~ao do
ato? Defendia-se primordialmente, a nao "contamina~RoiV de urn

conteudo de significa~~o consubstanciado na figure. da mae, que

no Brasil, e no Mediterraneo em geral, como jn apontamos acima,
- -por razoes que infelizmente nao temos 0 lazer de considerar mais

,
longamente aqui, instaura e preside 0 proprio contexto fundante
da familia, e do social. De tal maneira, que poderiamos dizer
que, do ponto de vista politico, essas sociedades l1istoricamente
apresentam problemas'na sua passagem para formas de governo mais
democr~ticos, ~justamente porque, no nosso entender, 0

tre a familia e 0 Estado caracteriza-se por urn persistente vazio
institucional. N~o h~, no espa~o que se configuraria esquemat~
camente como sendo aquele da :;rua". uma figura de autoridade, de
registro - nesse caso, ilmasculinoii,que contrabalance 0 peso da
mae, no espa~o social e politico da familia. Para entendermos me
lhor 0 esquema, diriamos que, para seguir urn dos fundadores da
Sociologia que gostava de afirmar que 0 social e 0 sagrado, nes
te caso, 0 social e a familia, e a familia~_e a mae. como fulcro
orientador da sacralidade. Dai uma compreensao, em parte pelo me
nos, do problema.
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Mas, no Brasil, 0 que e a mae? Podemos dizer que, no
Brasil, ela seqecampoe, em pelo menos dois segmentos categoricos,
duas figuras esponimas-a mae biologica, e a ama de leite, a mae
preta, ou a bab~, ou ambas. Na aristocracia do Nordeste e do Cen
tro-Sul, geralmente estas personagens sociais eram recrutados na
escravageffi,na figura de uma negra liberta, ou escolhida entre
as mulheres de cor que apresentavam born aspect9, boa saude e que
passavam com 0 tempo a privar de uma relativa intimidade da fami
lia senhorial(5). Nuitos de nossos escritores deixaram testemu
nhos da heranga afetiva e da impregna9ao emocional que essas mu
Iheres deixaram sobre eles mesmos, atraves de lendas,
contos que 0 folclore brasileiro e, por outro lado, prodigo em
atestar, bern CDmo atraves do contato corpo a corpo, prolongado
e decisivo. Nao estamos querendo dizer que 0 contexto colonial
brasileiro persiste hoje tal como era no passado, ou que seja 0

unico no mundo a contar com esse tipo disjun9ao, se assim
pudessemos nos expressar, da fun9ao materna, mas sim chRmar a a
ten9aO para 0 fato da proximidade, da quase simbiose afetiva e
emocional, que se produziu no caso brasileiro entre BOOB de lei
te, ababa, e 0 infante, ou a sinh~zinha. Feita essa ressalva,
de regra, devemos em seguida reafirmqr que e nosso ponto, aqui,
qrgliir de uma disjun9ao nesse nivel, transcrita no aillbitodo sim
bolico e que se sedimentou ao longo de urn processo socio-histori-
co, como veremos a seguir(6).

(5) Cf. Albuquerque, ~anoel de. (in 8ibliografial.

(5) 0 cont3Cto com os negros em Faulkner, para citar uma Figura conhecida, produziu outros efe~
tos especfficos e nao essa itristeza macambGzia": veio como produt(\ uma forma mais benigna
e doce de "desajuste" individual e po~tica, se pudessemos dizer, no lastro de uma embriagu~s
constante, que ningu~m poderia imputat ali~s, somente ~ frequenta~ao de urn meio escravocrata
e forternente segregacionista, bern diferente do contexto brasileiro.
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Existe no Brasil, como muitosde n6ssabemos, uma ex
tensa literatura tratando da tristreza dos brancos, quase como
sub-produto, ou residuo intratavel, nao resolvido, advinda por
Ii transmissao au contagio. na frequenta9ao com os negros;;, que,
estes, estavam tornados de uma prostra9ao congenita originaria de
sua condi9ao de escravos, e no exilio. Praticamente todos os au
tores remanticos brasileiros do seculo passado, natural mente , men
cionam essa tristeza do fundo da alma dos brancos e'dos mesti90s,
que haviam sido contaminados por urn intimo e prolongado contacto
com os negros. Ou entao, como afirmavam alguns outros, mais arti
culados, da situa9ao de exilio em rela9ao a Europa e a sua civi
liza9ao, ou mesmo, como chegou a mencionar urn autor(7), essa tris
teza branca teria vindo do parricidio no advepto da Rep~blica,
quando simbolicamente, e politicamente, em todo 0 caso, os fi
lhos bachareis haviam .lassassinadoh seus pais, patriarcas e co

,
roneis, defensores da Monarquia.

Para se colocar a questao em terrnos de ;;e~dlios;;, como
pretendemos mostrar no que se segue, na verdade tratou-se de urn
exilio do corpo. Assirn, a "tristeza brancali se constroi num pano
de fundo muito mais elementar e, portanto, mais generico do que
se acreditou ate aqui. Hesmo porque essa tristeza, ao contrario
do que pode.ria se esperar em tanLo que efeito de priva90es ali
mentares e de liberdade, existia ao nivel dos escravos e do po
va, mas no Brasil ela concerne muito mais as classes medias~e as
eli tes. 0 povo sempre se organizou e expressou seus ;lconteudos de
pulsao l~dicall de forma mais significativa. ['Jossaseli tes foram
e sao ostentat6rias e presunsosas (cf.m~ IICoroneis, Candangos
e Doutores\;, em prepara<;:ao),e igualmente, frequentemente descon
fiadas e macamo~zias. Trata-se, portanto de alga mais essencial
do ponto de vista cultural e politico, ja que esse fen~meno atin

,ge 0 fulcro do modelo dominante. Trata-se mais exatamente do exi

(7) Luiz Martins, Cf. Bibliografia.



lio do corpo, ou como go~tariamos de chamar, da LicenGa
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Univoca
(numa unica direGaO), ou Corpo Dividido, que produzem, como qu~
dro imediato, a alocaGao do corpo eda afetividade
compartimentados.

em

Nesse sentido, tentaremos mostrar que.se segue que
a violencia e a tristeza, essa tristeza, no caso brasileiro,
tao ligados. A violencia surge aqui no espaGo de uma troca

es

-nao
regulada, ou, em outras palavras, irrompe np ambito de urn Hde
ficit" relacional, se pudessemos dizer, nao ritualizado, nao tra
tado socialmente e institucionalmente.
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II - Violencia e Modelo Social

A Questao da _Licen9a. ou. Das Rela90es Licenciosas e Corpo Divi
dido

-No Brasil, poucos. na verdade, quase nulos. sao as es
tudos feitos recentemente sobre familias de classe media alta e
elites. no que concerne a existencia de ama de leite. da baba e
das rela90es destas com a familia. tendo em vista sua particip~
9;0 na produ9ao de uma visao de mundo. de uma emocionalidade es
pecifica. e mesmo de um modelo etico nacional brasileiro .

Em todos os segmentos familiares que temos observado •
na rela9ao entre a crian9a e ababa. ou ama de leite. fica pate~
te a rela9ao de licen9a da prime ira em rela9ao a segunda. Por ou
tro lado, e de qualquer forma. trata-se de uma integra9ao extre~
mamente forte, e igualmente marcada pelo contacto corporal. on
de ababa imprime. por assim dizer. na crian9a. suas modalidades
de organiza9ao da afetividade. e suas ~ormas proprias de reagir
pela emocionalidade ao mundo circundante.

Em seu pro.cesso de crescimento. a crian98 permanece
nessa mesma esfera de constru9ao da manifesta9ao da afetividade
(com forte carga de elementos dessa afetividade propria aos seg
mentos. anteriormente' escravisados), e. particularmente, tendo
sua aprendizagem sexual configurando-se junto a esses segmentos,
e junto ao seu proprio. 0 que quer dizer que 0 corpo ao qual

ela tern acesso nao tern ~;reconhecim"'nto SOC1" al"~ • e 0 corpo marca
do pelo reconhecimento social. a esse, ela nao tern acesso. As
primas, produzidas socialmente a - -imagem da mae. nao servem para
a aprendizagem sexual, mas para 0 casamento. Portanto. sexo e ca
samento vao ..aparecer por mui to tempo como sendo parcialmente
dissociados urn do outro, estrutural, simbolica e afetivamente.
Muitos viajantes europeus dos primeiros seculos da coloniza9ao
ficaram aturdidos com 0 interesse que os portugue~s demonstra
vam pelas ilmucamasil,que ficavam por assim dizer quase- debaixo
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dos leitos das esposas, deixando estas, muita~ vezes ainda j~
yens, pela companhia dessas mulheres de cor. ~iuitas vezes temos
ouvido os homens no Fpasil afirmarem que as pretas fazem 0 sexo

-pelo sexo, e nao por outra coisa, alegando ao mesmo tempo que
as brancas ao faze rem sexo tern sempre alguma coisa de certa for
rna interposta. Trata-se, do ponto de vista do antropologo, de
uma questao real e duplamente cultural: ao interdito,
naturalmente 0 significado deste e ao mesmo tempo suas
~oes ao nivel do corpo, propriamente falando.

A tristeza portuguesa, da qual tar.tos autores

somam-se
implic~

mencio
nam as caracteristicas e a generalidade, foi transportada ao Bra
sil no momento da coloniza~ao, e ~~ui continuou igual a ela mes
rna, no que ela tern de interdito do prazer e negacao da sexualida

" -
de, particularmente para as mulheres{l), subsistindo fortemente
junto justamente as elites e a classe media nascente. Assim, es
sa tristeza nao e 0 produto do exilio, senao que ela e ela mes
rna 0 exilio do corpo, e nesse sentido, muito r~ais ontogenic a que
se acreditava a principio.

Somente que, no Brasil, acreditamos que ela aprese~
tau-se dublada dela mesma. Ao seu conteudo ontogenico se ajuntou
a licen~a. Essa pratica disjunta consiste no fato cultural funda
nental e generalizado no Brasil durante todo esse tempo, de que
la onde se encontra a sexualidade, e portanto, 0 corpo, nao se
cncontra 0 reconhecimento social, mas sua ·nega~ao, ou a -nega~ao
deste, e vice-versa. Em outras palavras, 0 social nao sabe.o que
fazer do sexual, e este e cxpulso para a marginalidade do socia1
para 0 espa~o onde vai imperar a licen~a, e nao propriamente a
troca.

(1) Ver, a esse respeito, estudo interessantissimo da psicanalista portuguesa, Dr~. Maria Belo,
Cf. Bibliografia abaixo.



Junto ao povo, e particularmente no seio do
caboclc, como lembrava-me uma colega, antropologa
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segmento
ob

.-

serva-se uma certa reciprocidade entre meninos e meninas nos j2
gos sexuais na puberdade e adolescencia. Portanto, nessc segme~
to nao se constata nem exilio, nem tristeza. Essas crian9as, no
sentido metaforico do termo, sao filhos proprios das llrnaes pre
tasH, ou das babas.

Em todas as sociedades onde a Antropologia estudou os
comportamentos de licen9a - as Ii joking-relationships':-, que se
manifestam em lugares muito distintos e culturalmente distantes,
no mundo, constatou-se sempre um contraponto a licen9a. Esta ul
tima e apenas a manifesta9aO de urn tipo de comportamento do qual
se conhece muito bern seu oposto, ou seja, 0 interdito.

Se existe a licen92 do lado do tio materna, como aeon
tece com frequencia, ha sempre 0 interdito e a ordem do lado p~
terno, e vice-versa. 0 que ocorre com as elites tradicionais bra
sileiras, e com suas altas camadas de classe media, e que em ex
tensos segmentos do comportamento n30 se visu~lizam contrapontos
a licen9a. Esta constitui-se ela mesma num polo autc·-referidc
partir dJ qual se arganiza toda uma visao de mundc, um etos

a
,

pro
prio a esta sociedade. Existem sempre graus consideraveis de li
cen98 que se toma em rela9ao a "realidade:l, aos outros, e

,
a

1· II 1· 'el. n las, no Brasil pode-se pensar que a lei seria muito mais
a eXCe9aO a licen9a, que 0 contrario. Como dizia urn velho polit~
co mineiro: a lei existe (somente) para os inimigos. E mesma a

, ,realidade parece escapar a lei, ja que ela admite na maioria das
,vezes 0 famoso /ljeitinhoii• IvIaisainda, e interessante notar como

isto tern ressonancia em varios planos, e na nossa opiniao,
poderia ser de outra forma.

Se, ao nivel do corpo e da sexualidade, onde ha

~nao

reco
nhecimento social e simbolico, c gozo e banido, e vice-versa, Eill

outros niveis da-se igualmente um problema de sintaxe sncial, de
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dislexia, 0 que faz com que varios autores tenham chamado 0 Bra
sil de urn pais iisurrealistall (Jorge Amado), llnao seriol:, \lcor
dial ii, etc., e, em todo caso contradi torio, onde as estrategias
nao podem ser claramente enunciadas.

Essa disjun~ao ao nivel do corpo, ressoa igualmente em
outros niveis, como 0 ideologico, 0 moral, 0 politico e mesmo 0

fundiario. Em urn livro em prepara9ao ja ha dois anos - nCoro
neis', Candangos e Doutores~\ -, tentamos mostrar como se vive na
sociedade brasileira ate agora dentro do modelo de Sesmarias, so
ciais e economicas,e, sobretudo, como a concep9ao da propriedade
no Brasil e ela rrcsma marcada pela disjun9ao entre dominio e po~
se, se bern que a propriedade, no seu sentido moderno, somente p£
de dar-se pela jun9ao dos dois. Aqueles, no Brasil, que tern 0 do
minio (titula9ao, documentos), nao exercem a posse (a apropria-
9ao, a pratica), do objeto; e aqueles que tern esta nao disp~em
do dominio, sao os chamados ilposseirosi,.Isto, naturalmente, den
tro de uma perspectiva historica, sobre a qual se assenta urn mo
delo etico, um fulcro orientador de praticas sociais, e de uma
visao de mundo especifica.

Por ou~ro lado, esse comportamento de licen9a esta a
base de nossa impossibilidade de totalizar. A urn corpo individual
;idividido" corresponde, ao nivel do social, um corpo social dis
junto. Jamais seria exagerado lembrar que nos nao temos no Brasil
urn sindicato forte, partidos politicos com um fundo ideologico
claro e consistente, e ainda menos uma ideia muito clara do Bra~
sil em tanto que Na9ao.

E, neste ponto, gostariamos de vol tar a questao da a
fetividade, que vemos de uma maneira absolutamente ligada a uma
modalidade de investimento emo~ional e simbolico no interior do
social, desembocando naquela incapacidade formal de totalizar.
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-A afetividade. a sensualidade e a licen9a que sao im

pressas e vividas pela crian9a de classe m~dia e das elites. p£
dem ser detectadas em praticamente todas as institui90es sociais.
e mesmo religiosas e politcas no Brasil. Nem mesmo a Igreja Ca
tolica escapa dessa determina9ao socio-cultural ontogenica. por
assim dizer. 0 comportamento dos pobres. por exemplo, at~ recen
temente estava marcado por essa sensualidade e essa licen9a. a
inda mais no Brasil que no Portugal de E9a de Queiroz, por exem
plo. No nordeste do Brasil sao famosos os f±lhos de padre. que
ternurn folclore proprio divulgado. Desse nivel. pelos cantadores
da literatura de cordele J~ no Centro-Sul. em Paraty. no Sul do
Estado do Rio. urn paroco deixou. ao morrer. 0 seguinte testamen
to. para se ter Ufe, exemplo: na escrava Isaura. com quem. por uma
dessas fraquezas de carne. tive oito filhos. deixo
de meus bens7l•

Por outro lado. essa licen9a mesclada. ou

o restante

temperada
pela afetividade. - 0 que muitas vezes levava os observadores a
afirmar peremptoriamente a inexistencia do racismo no Brasil. 0

que ~ de um equivoco total. - era performada. igualmente no sen
tido inverso. ou seja. do povo para a Igreja. no ~mago da
giosidade popular. Basta ler-se as cronicas dos viajantes

reli
para

se:ter id~ia de seu cspanto ao testemunharem 0 comportamento dos
brasileiors diante de seus santos.

Essa afetividade habitada por uma sensualidade
sa. que ~ passada aos brancos pela mae preta. mas tamb~m.

difu
pelo

,
Droprio contexto das rela90es sociais. marca de uma forma geral
o brasileiro. do nascimento at~ morte. A propria institui9aO do
compadrio. ~ 81a mesma carregada 6essa sensualidade que pontua
todas as manifest&90eS de uma solidariedade de praxe, generaliz~
da e difusa, refor9ando ainda mais os la90s de parentescos elou,

as rela90es de amizade. Alias. uma versao de uma musica caipira
muito conhecida no Brasil C ouvida recentemente em nosso campo
de pesquisa a 200 quilometros de Brasilia:, nos da uma id~ia npr£



ximada da alusao que fizemos acima. ,
A letra e cantada assim:
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nha comadre, si 0 cumpadre morre, nao esquece que nois tern a pr~
ferenciall, etc. Quando das cerimonias funebres os gestos e pal~
vras nao sao menos carregadas de sensualidade. Nesse mesmo cam

~
po, num povoado, pude ao longo de 3 anos assistir a cerimonias
funebres. A medida que as pessoas chegavam se davam longos abra
90S, beijando nas faces, olhando-se longamente, com olhares sen
suais e tao doces quanto 0 cha de erva cidreira, mornamente aqu~
cido no fogao de lenha, ,na parte trazeira da casa.

De toda mane ira, a Igreja no Brasil faz corpo com es
se estado de fusao, de ;'participa9aO", no sentido tecnico do ter
mo, empregado por Levy-Bruhl, e, mais tarde, por Roger Bastide.
As sOlu90es apresentadas pela Igreja sao sempre coletivas, pa~
sionais, estabelecendo uma estreita intimidade entre a liturgia,
o corpo do clero e 0 povo (incluindo-se aqui a aristocracia e a
classe media). No Brasil, por assim dizer, a Igreja foi uma igr~
ja da posse, e nao do dominio; ou seja, mais concessao e licen9a,
que interdito e ordem. Nesse sentido, ela trabalhou muito pouco
a questao da responsabilidade pessoal, individualizada, do cida
dao em sua sociedade, como 0 fazem agora as religioes reformadas
(cf. abaixo).

,
Esse aspecto e extremamente interessante de ser consi

derado porque, na medida em que se instala definitivamente no
Brasil uma ideologia do desenvolvimento. a partir dos anos ses
senta, a aristocracia e as altas classes media.Vaodrlebandar em
dire9ao as religioes afro-brasileiras; foram nhabitadasll• como
se diz. por urn novo horizonte ideologico que surgia. Esses seg
mentos sociais, tributarios que sao de uma afetividade difusa,
de uma emocionalidade, se pudessemos dizer. sincretica
rna de diversas fontes). portadores de urn corpo dividido,

(amalg~
-vaG

optar por essas religioes na medidaem que elas trabalham 0 poli
tico, 0 afetivo, e a propria dimensao de uma sensualidade difu
sa, dentro de uma tematica da constru9aO da pessoa, colocando em



cena uma ambienta~ao mitica onde os orixas comandam as
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-a~oes,
como os santos, outrora, somente que agora a partir "de dentroii

dos proprios snjeitos. Eles optam, portanto por uma irracionalie:
dade (ou .recionalidade, como se queira) de tipo antigo, onde a
afetividade e a nparticipa~ao" atuam invariavelmente como eIeme:::
to de fundo, se bern que agora avocando a s1 urn espa~o Dlaior de
defini~ao da individualidade.

Ja, junto ao povo, que vivia ate ha pouco no ambito
da ilpossen, tanto no que concerne a religiosidade, como 0 social
e 0 economico, ele se revestc agora de rcinvindica~oes que no mi
nimo denotam a introje~ao de uma ideologia moderna, de domine 0

'.
posse. No proprio plano da religiosidade ele opta pelas religi-
oes reformadas, de r-a.:::ionalidadetoda nova, e de cunho individua
lista.

Resumindo: as elites continuam a espera de sOlu90es
magicas, maravilhosas,para seus problemas, assim como ;;:>ara0
pais, ja que permanecem no alto de suas posi90es de dominio, re
negando a pratica da posse, e, ainda menos, dispondo-se a re
fletir profundamente sobre essas questoes. 0 povo, no entanto es
ta operando sozinho essa tentativa de juntar os dois polos, ja
que toma consciencia, em nosso entender. de seus direitos e pas
sa a exigi-los cada vez menos timidamente, e certamente dele,
muito mais que das elites, vira uma proposta articuladora dos
polos Ilposse/dominion. 0 que acarretara, certali1ente,uma verdu":
deira reformula~~o do social, e todo 0 edificio social e economi
co, da questao fundiaria. a questao amorosa, pOdera ser reordena
do.
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III - CONCLUSAO

Estamos diante de uma sociedades ou de urn sistema so
cials que historicamente tem provado sua incapacidade em prod~
zir uma estrutura9~0 das diferen9as, es em corol~rios uma totali
za9~0 do social. Justamente porque ternvivido historicamente a
separag~o congcnita entre dominio (autoridade, direito) e posse
(imancncia, pratica).

A ordem indigena, de uma forma geral primitive, e
,
a

simetria que existiu em termos, na fase do bandeirantismo, ou do
extrativismo que se derivou deste, '~ecadente, veio se enxertar
a escravidao negra, com uma ordenag~o rigida das distin<;;Oeseco

"-nomicas e sociais, mas n~o religiosas,e muito me
nos culturais, no sentido estrito. Este, em nosso entender, 0 p~
radoxo brasileiro, se ern sociologia se pode falar em paradoxo.

A cortina de urn i'pan-culturalismo" de classes, opacl
sa uma realidade toda feita de distancia e disting~09 enganosa~
mente sem diferen9as: somo criados juntos, as mesmas palavras,os
mesmos jogos, a mesma afetividade, uma proximidade de corpos.
Distanciamo-nos, no entanto, elite e povo, pelo corpo dividido
na primeira, e pela pratica economica que produz lugares sociais
e simbolicos dramaticamente distanciados. Certamente, foi essa
proximidade pela frequentagao sexual, bern distinta dos Estados
~nidos, Africa do suI, e mesmo a Europa, que levou alguns de nos
sos maiores sociologos a afirmarem que nao havia racismo no
Brasil, quando se tratava apenas, no nosso entender de urn alibi
~ual, que escondia na frequenta9ao do corpo, e na cC~Nalidade
mesti9a, descompromissada, casual e cotidiana, um distanciamento
hier~rquico no plano de fundo: economico, social e simbolico.

A frequenta98.0 do corpo e a'fusao" nos pIanos religl
oso,_ e cuI tural (no sentido estri to), organizavam e jifundinm a
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afetividade e urn simbolismo, uma quase mistica da participa9ao, iden
tifica9ao, entre povo e elite, que levou urn outro grande sociolo
gico brasileiro(l) a falar mesmo de uma "civiliza9aoii da cordialida
den.

Mas existiria sociologicamente falando, uma coisa rei
ficada tal como a ncordialidade;;? Existe. como sempre existiu, urn
modelo de rela9~es sociais com principios culturais e ~ticos intera
gindo e dando como produto essa dimensao de participa9ao-inclusao.
Que sempre orientou nosso processo de socializa9a~ Existe
outro pais onde os preceptores/mentores dos filhos da elite, sao
escravos, como sao escravos seus iniciadores sexuais?

Quando a ruptura, produto de uma nova ideologia do de
senvolvimento, interv~m no come90 dos anos sessenta, assistimo~ ao
surgimento da violencia como come90 de resposta a esse processo de
exclusao, agora tambim religiosa. 0 malandro evolui para 0 assal-
tante, como figura central da marginalidade da sociedade brasileira.
[-loje,diga-se de passagem, essa focalidadal do rnarginalismo esta
evoluindo para 0 corrupto e abrangendo toda a sociedade, virtualmen
teo Sinal dos tempos.

Por outro lado, surge urn apelo e uma esperan9a politica
no povo, de ordena9ao desse fundo afetivo-emocional e l~dicor social
antigo, ja que 0 sistema nao produz mais de maneira eficaz uma res
9,)sta a esse corpo (metamoforicamente) dividido, nem no plano da
religiao, nem naquela do cultural (convivialidade, frequenta9ao, j~
goa, linguagem, comensalidade). A tr~steza, virda da divisao. busca
se agora um substituto individualistico, junto ~s eliteE,via 0 reli
gioso.

(1) S~rgio Buarque de Holanda
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A violencia no Brasil foi e esta sendo uma liresposta"

as trocas assimetricas que de repente, nos anos sessenta, viram-se
desnudadas dos involucros que dissimulavam seu estado verdadeiro de
usurpa9~0 e exclus~o, atraves do que c&amamos de alibi sexual, e
da fus~o no cuI tural. A violencia no Brasil liga-se portanto em pri
meiro lugar, a urn processo de socializa9~0 proprio, aderente a uma
historicidade, a urn modelo de coloniza9~0, que se caracteriza sobre
tudo por mais de duzentos anos de escravid~o e bandeirantismo-extra
tivismo. Em segundo lugar, e intimamente ligado a esse processo de
socializa9~0, que trouxe como marca mais significativa 0 fenomeno
do corpo dividido, a violencia produzida pela dependencia masculi-
na em rela9~0 a m~c - a violencia contra as mulheres -, surge nas
camadas socialmente menos favorecidas, no bojo da dissolu9~0 relati
vamente repentina de uma antiga ordem economica, e sooretudo social
e cultural, uma violencia social difusa. A urn corpo dividido de sem
pre, na elite e nas classes medias, acresce-se hoje uma sociedade
politicamente e culturalmente dividida, disjunta ao nivel do povo e
de suas rela90es com aquelas. Para lembrar os velhos mestres, fun
dadores da Escola Sociologica Francesa, afirmaria encerrando, que,
mais uma vez, parece--nos que em Antropologia tudo esta em tudo, e
as coisas todas se encontram ligadas, em algum lugar.
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