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Resumo

A questao da "eftcada simbolica" revela 0 caraterfantasmagorico, espeCNlareconstitutivo do

sNjeito. Para a Antropologia, talpergunta mostra-se nao C01110 unla questao periftrica ou

pitoresca I1las cOlno indicador estratigico do nivel mais constimtivo de toda interrogarao

antropologica - ou seja, aprioridade da signijicarao sobre 0 sNjeito. A signijicarao correlata

a seu surgimento abrNpto e tol4l Tal i"".Pfiio e, ao mesmo tempo, ada separarao entre

Signijicante esignijicadiJ Iclf!lrt Jois #pos de mu/heres (insttJllradapelaproibirao do incesto).

Essa dupla ecoinddentui"'(materializa;aodo corte natureza/CIIltura) i 0ponto departida

de toda classiftcarao. 0rdI1ItHa,#jicatOrialJlle abrecom suasartiCIIla[Oes 0 call1jJo do sagrado.

PlI1llvrtls-chswes

Eftcada simbOlica, slfieikJ, Jignijfado, classiftcarao.

Abst1'llct

The question of "simbolk eJ/ittIfY" retJMIs the fantasmagoric, mirroring and constimtive

characterofthe Subjed.ln anthropology, this question is notapetipheralone, buta strategic

nlarker at the most basic levelofanthropological research - that is, thepriority ofIneaning

over subject. Meaning arises suddenlY, allat once, fronl the distinction between signijier and

signiftedandbet1lleen two le.indsofwomen, (keptapart!?y theincesttaboo). Thispouble splitting

(the nature/CIIlture split) is the starting point for all classiftcations, for an order whose
amCNlations open thefteld ofthe sacred.

Keywords

Simbolic eJlicary, subject, meaning, classification.
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U m drama te6rico

"Nao nos resto"'11Iois ql/e citofoes.

A lingI/o i 1/'" sistemo de citofoes"

Jorge Luis Borgn

E diversas circunstincias, ao enfrentar quest6es como feiti~aria ou

. possessao, tive a evidencia de que a teoria tecida ate 0 momenta me deixava
sem cobertura alguma, como urn ortao. Assim, tenho dado a entender em meus

textos a inten~ao de falar de rninha perplexidade ante 0 desencontro entre

literatura e experiencia de campo ou, na maioria das vezes, 0 desencontro da

literatura consigo mesma, sua falta de consistencia. Ora, se num primeiro

momenta uma carencia tal me foi prejudicial, mais tarde se mostrou benefica.

Tanto que, afinal, penso nao valero a pena urn trabalho que nao desemboque na

diferen~a, nao denote uma ausencia, nao desafie 0 ja esta estabelecido, nao 0

colocando em questao, em crise.. Como se desenvolve ao vivo esse drama?

No campo, escrevemos. E a 'grafia' da etnografia. Mas nao escrevemos sem

antes ter lido. Lido nao so ou nao tanto 0 que de maneira explicita e uma mensagem

- 0 expresso de alguma forma pelos agentes - senao tudo aquilo que diz a seu pesar,

que diz sem dizer, que diz - talvez - somente para nos, observadores. Em outras

palavras, devemos converter em texto 0 que, para ser eficaz, nao se mostra aluz

como tal. Esses trabalhos de tradu~ao, cio logo sao abordados, necessitam de

regras, regras que conformam 0 que se pode chamar 'teoria': a urdidura sintatica
1

que alinhava a descri~ao que se faz .

E entao quando se da conta que tal urdidura nao esta disponivel, que nada

a havia 1evantado. Mas esta falta, ao menos e minha expericncia, 56 brilha
quando ja temos desenhado, como em uma linha de pontos, seu perfil borrado.

Que plano discursivo, por cima daquele que se esta usando, deveria existir para
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10 Frrnondo Giobtllino Btl/lHono

legitimar tal descri<;ao de espa<;os rituais ou tal interpreta<;ao de urn sistema

divinat6rio, que os converta em casos seus? 0 que ele diria? Como se formula
2

a Lei da qual se revela nao mais que urn mero caso, mas urn caso que exige ser

de uma - alguma - Lei? Isso se sabe como em sonhos, se me permitem a

compara<;ao; a figura nunca esta completa. A descri<;ao ou a interpreta<;ao se

articula, pois, segundo uma 16gica cuja formula<;ao esta ausente: uma teoria

virtual. A 'grafia' vive pelo credito de uma constru<;ao no seu cerne. Vejamos urn

exemplo.

Quando no pr610go de sua coletanea de trabalhos sobre ''Witchcraft and

Sorcery" Mary Douglas (1976) procurava dar alguma ordem a esse campo de

'estudo, inaugurava urna tentativa que, por frutifera que parecesse, nao teve

continuidade nem sistematizas:ao nas suas obras posteriores nem, que eu saiba, na

de ninguem. A perspectiva implicita proposta era a de tomar as sociedades como

espa<;os, topologias cuja nodosidade interna e ao mesmo tempo a conformaC;ao

da sociedade e a maneira que esta e vista e vivenciada pelos integrantes de tal

conforrila<;ao. De tal maneira que a cren<;a em feiti<;arias, ou em qualquer outro

perigo, como 0 dos leprosos aos quais Douglas se refere em urn texto posterior,

ou 0 ja preterito dos comunistas, desdobra-se 0 mapa sobre 0 qual se estabelecem

distintas posi<;oes possiveis: inimigos externos do grupo, afastados dele ou

inftltrados, desviantes perigosos, inimigos internos aliados com 0 exterior. As

formas exibidas, as combina<;oes topol6gicas, esgotam 0 campo de possibilidades?

Nao parece. No entanto, onde encontrar, como formular a totalidade dos

arranjos? Existe por acaso a possibilidade de estabelecer uma geometria a priori

da qual esses exemplos podem ser deduzidos? Ou, vendo as coisas a partir de outro

angulo, existe a necessidade de urna cobertura tal, urn jogo de legalidades que talvez

nao Fosse mais rico que as insossas leis da natureza social formuladas por Radcliffe

Brown? Nao bastaria, pelo contrario, saciar-se com 0 recurso mais ou menos
3

intuitivo de fortes termos topol6gicos como 'centro', 'periferia', 'fronteira', etc. ?

Pensava ao come<;o, enquanto formulava a mim mesmo a questiio, que 0 que

me parecia urn buraco negro da teoria s6 poderia ser resolvido no quadro de

paradigmas ainda inexistentes. Os Mestres - quaisquer que fossem os ilustres

defuntos, ou ainda viventes, a quem atribuisse tal responsabilidade lirninar (ao

menos Durkheim, Mauss, Van Gennep, Freud, Saussure,]acobson, Uvi-Strauss,

Lacan) - haviam chegado a urn certo ponto; a dissolu<;ao das minhas perplexidades

estava alem dessa fronteira.
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A oUIdo de IFillgtrtsttirt: 011 COHIO dtixor de qll,bror 0 cobero com eficdcio si",b6lico 11

A ideia que disso me fa~o agora e a inversa. Nao ha fronteiras ou melbor, se

elas existem, encerram dentro de si, como bolsoes de resistencia, certas regioes

intransitadas ou mal transitadas. Em outras palavras, todo 0 espa~o do pensavel ja

esci aberto. Todo 0 objeto social- no sentido mais abarcador do tenno (falando

em instancias academico-administrativas, sociol6gicas, antropol6gicas, lingiiisticas,

psicoanaliticas) - se inscreve nesse espas;o, ilimitado mas finito como a cosmologia

contemporanea ve 0 Universo fisico. E evidente que nem tudo foi dito, mas a

lingua que permite qualquer formula~ao ja esta urdida. Nossos paradigmas sao

consistentes, talvez nao no sentido duro de que nao admitiriam proposi~oes que

se contradissessem mutuamente, mas sim na medida em que todas as proposi~oes

possiveis sao derivadas deles. A partir desse centro do Campo, as possibilidades

sao, creio, duas: ou partir para 0 ceticismo estetizante p6s-modernista ou

empreender a via do conhecimento. Mas se seguirmos a segunda alternativa, de que

podemos ter conhecimento? De que podemos ter ciencia?

o argumento

As reflexoes que aqui apresento nao esta:o destinadas a fundamentar essa

imagem ou a responder com certeza as questoes em aberto, mas a voltar (baseadas

naquelas e com 0 pano de fundo dessas) sobre passos ja dados para encontrar 0

que estava inadvertido ali. Reflexoes estas que, para mim, s6 valem como a escada

a que Wittgenstein comparava 0 trabalbo de seu Tractatus: urn utensilio que nao

serve para ser usado mais de uma. vez. Lugar de passagem, nao de pouso. Lugar

que mostra sua vacuidade quando se consegue supera-lo, que se desvanece. Se ha

contas pendentes, deve-se encerra-las de uma vez por todas, para que possamos

nos aproximardo que na verdade interessa: produzir conhecimentos limitados de

objetos delimitados. Revelar figuras.

Escrever as coisas de uma vez, escrever das coisas uma vez: quanto texto

ocupa? Tenho a impressao de que quanto mais central, mais frutifera, mais

reveladora uma ideia, mais breve sua formula~ao. Quantas linhas necessitou Mauss

para postular a no~ao de 'Fato Social Total'? Comparemos esta virtude telegrafica

com a abundancia minuciosa e carregada dos burocratas academicos - penso em

Parsons ou em Merton - que normalizaram 0 pensamento e 0 trabalho socio16gico

decadas mais tarde. 0 'Diz tua palavra e quebra-te' nao seria urn ditado

desacertado para essas lidas. De fato, 0 que quero dizer, 0 que digo que esta ja dito,
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12 Fernando Giobellina Brllmana

como horizonte ultimo da indagas:ao sobre eficacia simbolica, pode ser condensado

em poucas linhas.

Nao enecessario a nos antropologos, desvendar os mecanismos neuro-va

saber-o-que intervenientes. Nossa missao eoutra. Essa missao depende de que nos

demos conta do que ja soubetnos perceber, ou seja, daquilo sem 0 que nossa

disciplina nao seria a mesma. Em outras palavras, abandonar 0 senso comum de

nossa cultura para assumir a dissolus:ao disto que dizemos que somos: 'eu', 'pessoa',

enfim, a denominas:ao que ao nosso ver melhor se ajuste a essa categoria, a essa

construcrao.

Os 'efeitos corporais' - ou seja, a produtividade da efidcia simbolica - se

inserem no jogo entre sujeito e significas:ao, na mesma medida em que 0 sujeito e
um espacro aberto pela significacrao. A efidcia simbolica e0 translado ao corpo da

significacrao que 0 corpo ja e; como ensinou Mauss, 0 corpo e um fato 

acontecimento e produto - da sociedade. Na pergunta sobre a eficacia simbolica

se revela, como em nenhum outro lugar, como ponto estrategico de manifestacrao

do carater fantasmatico, indagativo, constituido do sujeito. Tal pergunta se mostra,

pois, nao como uma questao periferica ou pitoresca no campo de nossa(s)

disciplina(s), se nao como indicador estrategico do mvel mais fundamental de toda

interrogas:ao antropologica, seu centro mesmo: qual e esse centro, esse horizonte

de inteligibilidade?

A prioridade da significacrao sobre 0 sujeito e correlativa ao seu surgimento

abrupto e total. Tal irrupcrao e ao mesmo tempo a da separacrao entre significante

e significado, e entre dois tipos de mulheres (instaurado pela proibicrao do incesto).

Esta dupla e coincidente cisao (materializacrao do corte Natureza / Cultura), e 0

ponto de partida de toda classificacrao. Ordem classificatoria que abre com suas

articulacroes 0 campo do sagrado. Que quer dizer isso?

Que a forcra da sociedade - 0 sagrado de Durkheim - nao se encontra tanto

em suas grandes mobilizas:oes extraordinarias senao na microcostura e na

microrrepulsao implicitas nos seus criterios classificatorios. 0 sagrado - as

operacroes que giram sobre ele - trabalha com estas cargas positivas e negativas.

Fazer 0 sagrado presente efruto da manipulacrao das fronteiras classificatorias. Seus

efeitos - tanto os que existem na ordem da sociedade, como os na ordem do corpo

- sao produtos dessa energia.
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As paginas que se seguem recorrem a essas formulas:oes de maneira mais

demorada. Nao se trata, e e born advertir, de urn trajeto linear, mas mais do tipo

a que Heidegger se referia com 0 holt}lJeg, a pista tras:ada pdo andar do lenhador

pdo bosque, chemin que ne Rlene nullepart- diz a versao francesa - senda perdida 

aversao em portugues. Talvez uma referenda nautica falasse de 'deriva'. As paginas

que se seguem vaG pois 'a deriva' entre os ilhotes detectados na enumeras:ao

precedente. Cabera a possibilidade de urn aforisma antropol6gico?

Acerca do Sujeito
A histeria
o Verbo se fez carne: este e 0 fenomeno com 0 qual nos deparamos nessas

questoes com as quais nos ocupamos. Desde sempre, a passagem entre 0 corporal

e 0 simb6lico tern produzido muitos incomodos entre os observadores que nao

se negam a ve-Ia. Urn dos procedimentos para supera-Ios tern sido remeter 0

assunto a psicopatologia: 0 que ocorre e do dominio da histeria. 0 pr6prio

Charcot, nos conta Freud (1988:35), via nos fenomenos demoniacos hist6ricos
4

uma raiz dessa natureza . Essa psiquiatrizas:ao dos fenomenos misticos nao era,

sem duvida, mais que a reformulas:ao de uma tendenda muito antiga. Em pleno

periodo de witch-craze alguns de seus pr6prios executores deram uma interpretas:ao

semdhante. Os homens de Estado e da Igreja na Espanha, diferente do que fizeram

seus equivalentes no resto da Europa, viam a loucura nas confissoes e auto

acusas:oes dos supostos feiticeiros (Guilhem, 1981:207; Henningsen, 1983:342).

Como corrdato desse saber, a Inquisis:ao espanhola - como ja disse, na contramao

da tendencia europeia geral - nao queimou bruxas; pdo contrario, protegeu-as da

Furia dos aldeoes. Sem duvida, 0 que foi uma visao esclarecida, pr6pria de uma

nova pisteRle que se tornou com 0 tempo urn empecilho aaproximas:ao sociol6gica,
I

nao a uma pisteRle a mais, senao aCienda - se assim me permitem.

As criticas a uma escamoteas:ao como essa - realizadas por gente como

Bastide, Metraux, Leiris, Levi-Strauss - foram indispensaveis para sustentar os

estudos levados a cabo sobre esses problemas: nao se tratava de uma anormalidade

clinica, senao de uma anormalidade culturalmente pautada e requerida. Sem

duvida, ao dar as costas para a histeria, nao se dava conta de que se deixava de lado

algo que poderia ajudar bastante a enquadrar nosso objeto. Nao, por certo, que
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14 Ftrnondo Giobtllino BrJilnona

sirva para algo dar 0 nome 'histerica' aindia Cuna cujo dificil parto e assistido pdo

canto abfsua, ou a qualquer outro caso descrito em tantas etnografias. Essa rotulac;:ao

e inutil, ou para ser mais preciso, anti-util, nao somente, ou nao tanto, porque, como

se diz nessas ocasioes, nao se faz com isso mais que desprezar a dificuldade, senao

porque lanc;:ar mao de uma categoria que em urn caso assim s6 pode ser abstrata

(alem disso, mas isto e outra questao extradisciplinar) nos cega 0 acesso a16gica

especifica do fen6meno, asua 1000ca cultural.

Ter a histeria em conta nao pode significar mante-Ia na reserva como termo

descritivo ou heuristico a ser aplicado em casos de emergencia. Significa sim, que

o que chamamos 'eficacia simb6lica' nao necessita de uma legitimidade disciplinar

pr6pria, nao e 0 caso dos antrop61ogos fotografarem pda primeira vez 0 monstro

do lago Ness. A construc;:ao psicoanalitica da histeria - da histeria de conversao,

para ser mais exato - nos proporciona a evidencia clinica de que - uso urna formula

debil - corpo e signo nao sao realidades heterogeneas. 0 atual furor genetico e

neuroquimico concordaci co~ isso, mas somente para postular uma linha de

determinac;:ao nao demasiado diferente, por certo, aque mantinha Levi-Strauss em

La PenSefSauvage ao ensejar pda dissoluc;:ao das ciencias humanas na fisico-quimica.

A ideia de que 0 mundo dos simbolos e urn efeito da Natureza, sem duvida, teria

sua maior baixa na inexistencia de uma 16gica desses: urn produto inerte de algo que

ocorre em outro plano de realidade, 0 jogo de sombras nas paredes da caverna de

Platao.

E isso, precisamente, 0 contrario do que ha urn seculo tern mostrado aqudes

que a essas coisas se dedicam. Ora, 0 tratamento da histeria talvez seja 0 ponto

primordial de revelac;:ao desta 16gica dos simbolos e de seu potencial. Para isso, por

certo, haveria que passar de Charcot a Freud, da compreensao da histeria como urn

desregramento organico heredicirio a sua revelac;:ao como acontecimento no

campo da significac;:ao.

Esse trabalho Freud nao 0 realizou em urn dia. Os primeiros casos cujos

tratamentos foram registrados se colocam no meio do caminho entre uma visao

e outra. Tocava 0 corpo da Sra. Emmy de N. com suas maos - as massagens que

aplicava dia a dia - ou com suas palavras - a sugestiio hipn6tica - mas nao suas

pr6prias palavras, as quais ainda nao havia aprendido de todo a escutar, como

reconhecia nas notas de rodape que adicionou cinco anos mais tarde
5

•
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a que aqui me interessa: a psicanalise nasceu no momenta em que se interveio

com simbolos sobre simbolos, tendo nao 0 corpo, mas urn sujeito, urn sujeito
6

segmentado, como alvo da operaC;ao . E foi assim que se passou do antigo par

'corpo / psique' ao par 'sujeito / significaC;ao'. Nao hi duvidas em sublinhar que

a psicanalise surgiu a partir da leitura dos sintomas histericos; e como dizer que 0

corpo do paciente histerico foi convertido em texto. Uma tecnica medica se

convertia assim em teoria da significac;ao e do sujeito, da primazia estabelecida

entre ambos os termos, mas tudo feito dentro do espirito da epoca, somente na

medida em que tal teoria estava sendo requisitada, que estava surgindo e difundindo

se ao mesmo tempo por todo 0 campo nao so do discurso cientifico, mas tambem

da revolucionaria produc;ao cultural, de Schoenberg aJoyce, de Picasso a Breton? .

Somente na medida, tambem ou antes de tudo, em que a propria ideia de Sujeito,

tal como havia sido constituida desde Descartes, ruia.

o 'Cogito'
A ftlosofia foi 0 ambito do discurso onde 0 Sujeito recebeu a legitimidade do

estatuto acumulado na vida social e mantido durante seculos. Sem duvida, ate agora

nao havia dado conta de sua deterioraC;ao. Com ressalva a Nietszche e em menor

medida a Heidegger, e deixando de lado as escolas analiticas que van por outro

lado, a ftlosofia de nosso seculo tern continuado na senda cartesiana e por ela tern

transitado - com Hussed e seus continuadores - ate as ultimas conseqiiencias. A

oposiC;ao entre a fenomenologia e 0 que tern sido desvelado nos novos discursos

disciplinares pode ser formulado, entendo, da seguinte maneira: ou bern a

significac;ao e urn ato intencional do sujeito (do sujeito transcendental, nao de urn

sujeito empirico, e claro), ou bern 0 sujeito e urn efeito do significante, para retomar

uma formula lacaniana. au bern 0 sujeito constitui a significaC;ao, ou bern 0 proprio

sujeito e constituido pda significaC;ao. Nao se trata, por certo, do estUpido jogo do

ovo e da galinha, ou de uma contradic;ao que se possa resolver com uma banalidade

dialetica.

Sartre, ao tratar de superar em a Ser e 0 Nada 0 que de chama '0 risco do

solipsismo', disse mais ou menos que da subjetividade se pode tirar qualquer coisa

com a condic;ao de se poder sair dela. Dessa maneira, sintetizava em grossos trac;os

o ponto de partida e a porta de saida do pensamento filosofico desde 0 seculo
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16 Ftrnando Giobellina BrNmana

XVII ate agora. Coube a subjetividade a carga de sustentar a realidade do mundo,

ora por meio de urn Deus que nao poderia nos enganar (Descartes), ora pela visao

do Outro (Sartre), ora por qualquer outro artificio ontologico. Em outros casos

- Kant e, como caso extremo, Hussed- a unica tarefa com rigor admissivel foi a

de descrever os mecanismos pelos quais a realidade da experiencia se constitui no

Sujeito. A ~s cogitans cartesiana - a coisa pensante, 0 Sujeito - se sobrep6s a ~s

extenso: a substancialidade passou desta aquela. Qual foi 0 ponto focal dessa

inversao de vinte seculos de pensamento? Que a evidencia se convertesse ha pedra
8

de toque de todo discurso, acontecimento de ordem da historia social e cultural .

A subjetividade e 0 terreno unico da evidencia e a evidencia primeira, eis 0 ponto

de partida de Descartes, e a da propria subjetividade.

Cogito "!fJ lUll/ e uma das expressOes latinas - lurSUI1/ corda, aleajacta est, cumculul1/

vitae, habeas corpus sao outras que agora me vern a cabe~a - que formam parte de

nosso cotidiano idiomatico; tal e a formula com a qual nos e ensinado nao duvidar

da duvida. Formula tao compacta quanto apocrifa, gerada apostmori (outro termo

latino!), ao vetter 0 texto frances a lingua oficial da epoca; Dom Renato nao a

produziu de sua pluma. 0 apocrifo da formula potencializa sua compactabilidade;

nao e mais a transmissao da translucidez de urna experiencia liminar senao, como

a Gioconda reproduzida em camisetas ou em potes de geleia, urn objeto de cultura,

uma coisa, ate urn emblema nacional.

Esse triste destino do cogito, no entanto, nao trai sua origem. A imediatez da

existencia que assim se expressa nao" e em verdade realidade primeira. 0 que a

Descartes se ocultava era, como a carta roubada do conto de Poe, 0 mais visivel:

cogito... 0 je pense, je suis e, antes de tudo, urn fato de significa~ao, e urn ato de

linguagem. Insisto: ainda que houvesse algo assim como uma evidencia originaria

da propria existencia, 0 'cogito' nao seria mais que uma representa~ao sua. A

linguagem nao sera uma evidencia, mas e condi~ao de evidencia, 0 que a torna

mediocre, a corrompe, a amea~a de ficcionalidade, a des-evidencia. Derrida, urn

autor que sempre me foi extremamente opaco, vern desta vez em auxilio. Em uma

nota de pe de pagina de seu estudo sobre as Investiga~6es L6gicas de Hussed

(Derrida, 1995:92n3), entre sinais de interroga~ao, icilicos e multiplas aspas nos

permite ler: "apercepfoo noo existe ou (. ..J0 que se cha/na de percepfoo noo e. origina~ e (...)
9

tudo' cO/Nefa'pela 'rep~sentafoo'" .
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Quero lan~ar, por urn momento, urn cabo a terra etnografica, a minha terra

etnografica do Candomble. Uma frase do tipo '0 sujeito e efeito do significante'

tern correlato empirico na maneira pela qual 0 fiel descobre a si mesmo, se cria e

se revela no estere6tipo de seu deus tutelar: e a partir da divindade - ou seja, do

(de urn) significante - que ele e ele, que ele e como ele e. 0 tern, tambem, no ato

da possessao, em que 0 'cavalo' deve aproximar-se de maneira assint6tica, sem

nunca alcan~a-Io plenamente, de urn modelo de transe - urn significante - que 0

culto the brinda e the imp6e. A a~ao adivinhat6ria, assim mesmo, mostra-se

produtiva para 0 consulente desde 0 saber sobre 0 que se articula na boca do

sacerdote (varios significantes superpostos), desde a disposi~ao dos buzios sagrados

sobre 0 tabuleiro (mais significantes), desde os deuses que assim se expressam

(idem). Todas as a~6es as quais 0 novi~o se ve submetido em sua inicia~ao sao

destinadas a produzir certas marcas e a desenhar outras no individuo que esta

(re)nascendo. '0 sujeito e efeito do significante' e, pois, a maneira mais geral e

abstrata que tenho para falar sobre as descri~6es e interpreta~6es que fa~o em

campo; se se quer - ainda que nao seja obrigat6rio quere-Io - sua 'explica~ao' ao

nivel te6rico mais amplo, ou tambem a Lei, a Lei sobre cuja formula~ao eu me

interrogava no come~o do texto.

A mascara e 0 rosto

Os soci610gos nao necessitam de tanto rodeio para saber que nao ha pre

judicativo; a escola do Annee..., e antes de tudo Marcel Mauss,o viu com toda

clareza desde 0 come~o. Entre si e si, sempre esta 0 outro: a Sociedade, ou se

preferir, a arbritariedade, a Significa~ao. Desde as lagrimas vertidas nos funerais ate

a forma em que uma tropa marcha, tuda e dado, tudo e previo aos agentes, tudo

e constrangente. 0 pr6prio corpo e urn constructo social, as 'tecnicas corporais'

encarnam - nao ha melhar jeito de dizer - as 'representa~6es coletivas' de cada

sociedade (Mauss, 1950:Sixieme partie).

o descobrimenta do Inconsciente por Freud, com os dois t6picos que 0

formulavam, havia feito estalar a ideia de urn Sujeito univoco,monolitico. Do

outro lado do Athlntico, G. H. Mead 0 havia dotado de uma diacronia evolutiva

(s/d:49: 'j'e abandonafJlos a concepfao de UfJla ablla substantiva dotada, dude 0 nascimento, do

Eu do individuo... '). Mauss, em outra ocasiao, the havia aplicado 0 programa de sua
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escola; a historia e agora das culturas. Urn trabalho seu (1950: Cinqueme partie) nos

poe em uma boa pista.

o Sujeito (a pessoa, 0 moi - 0 'eu substantivo', diriamos em alguma lingua

como a nossa que nao faz a diferencias:ao francesa entre moi e je) aparece em uma

. seqiiencia milenar de categorias, de representas:oes coletivas, de ideias. Nao

fantasmas, por certo, na medida em que as 'ideias' das quais falo, como a fe, movem

montanhas e muito mais: produzem a realidade. Agora, a historia - 0 ocorrido e

o narrado juntos - nao e arbitraria; ou, ao menos, mostra em suas marcas sua lei.

E da mascara que surge a categoria que nomeia, condensa e contitui isso que esta

por tras e pela frente - nunca no foco - do Sujeito. 'Persona', termo latino

u~versalizado peio direito romano e, em sua origem 'mascara' ('personare': 0 que

pennite a ressonancia da'vQz do ator): 'prosopon' guarda em grego 0 mesmo

deslizamento de significado: essa condensas:ao e de suma imporcincia.

Ha tantas mascaras! Tal multiplicidade tern urn grau zero, 0 da mascara sem

mascara, a pintura facial dos Caduveo ou dos Maoris, cuja absoluta geometricidade

sublinha seu alinhamento com a Cultura para equilibrar sua sujeis:ao ao natural

elemento da pele do rosto. Em outro extremo do espectro, as mascaras dos indios
10

do noroeste americano cuja analise tambem devemos a Levi-Strauss (1979) .

Esse estudo, herans:a de demorados passeios peias vitrines do Museu de

Historia Natural de Nova York no comes:o dos anos 40, se desencadeia pela

inquietude despertada pelas mascaras ''fntaspara serem /evadas diante do rosto, Sell} que

oreverso, minimamente concavo, case rea/mente com 0 mode/o. (. ..) Por que utaforma inabitual

etao maladaptada asuafunrao" (Levi-Strauss, 1979:13). Essa tensao e produto do fato

de que a mascara deve conciliar reverse e anverso, sujeis:ao ao rosto e conformas:ao

deste sobre-rosto com a confluencia de mUltiplos pIanos de significas:ao: mitos e

lendas sobre a origem das mascaras, mitos reverberados em sua confecs:ao, lugares

sociais de seus portadores, cerimonias nas quais sao utilizadas, etc. As mascaras,
11

cada mascara, sao nos de redes de significas:ao e reciprocidade ; e 0 centro do

sistema que cobra urn sentido. Ja afastando-me do meu atual centro de interesse:

a vida das mascaras chega a ser reprodus:ao da vida social ate nos gestos de geras:ao

de margem que as havia criado. Os mecanismos de inversao e carnavalizas:ao, a cujo
servis:o se inventou a mascara e que se estendem a toda a cultura, sao reproduzidos

em alguns jogos das mascaras; assim h:i algumas destas que jogam papeis
camavalizantes frente a outras 'do centro,12.
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o texto de Mauss nos fomece uma rota adicional. Ver que 0 Sujeito se

constr6i, que e uma categoria, e uma coisa. Constatar que 0 Sujeito pode nao

se construir, ou melbor, que uma cultura faz de tudo para que essa ilusao se

desfas;a, e outra. Isto e 0 que ocorre nas antigas civilizas;oes da India e da China:

a partir de visoes religiosas - de religioes ateias, alias - este acontecirnento que

denominamos 'individuo', 'pessoa', 'sujeito', e dissolvido como miragem. A

categoria - ou melbor, essa anticategoria - nao se plasma na organizas:ao do

mundo, a nao ser como 0 que 0 mundo nao e mas e para 0 mundo: margem

presente no centro. Presens;a fisica, nos corpos dos monges mendicantes: 0
13

despojamento total . Tornar vida exemplar, a verdade do sujeito como

miragem: essa e a aposta que os monges vivem pela dissolus:ao do Eu, pela perda

de sentido: 0 Niroana. Mas essa nihilizas;ao das classificas;oes e correlativa a

alguns dos mecanismos mais minuciosos, ativos e marcantes da vida social que

se conhecem - 0 sistema de castas hindu e a identificas;ao geneal6gica dos

chineses - como se urn excesso de classificas:ao exigisse uma contrapartida de

fors;a semelhante. Seja como for, essa antecipas:ao religi()sa do que este seculo

deu (seria melbor dizer tirou) a respeito do 'Sujeito' e vista por Mauss como urn

caso entre tantos. Este 'Sujeito' que nos empenhamos em ser e urn invento

nosso, de nossa Cultura.

A cara se endurece atraves da mascara; 0 suor une pele e materia morta,

tornando-as indiscerniveis. A cara e 0 que a mascara pede que seja. E isso, e nao

outra coisa, 0 que ocorre compesson. Somos a partir de fora. 0 Sujeito, Mauss assirn

o mostra, se faz a partir de nomes, de mascaras, de instrumentos juridicos. E como

dizer: se faz desde a significas:ao, ou melhor, desde significantes, se quisermos,

desde 0 Significante. Ha 0 Sujeito, porque ha uma barra que separa 'Significante'

de 'significado'. Essa prioridade 16gica esta inscrita em sua pr6pria constituis:ao.

o Big Bang
o descobrimento fortuito realizado em 1965 por Amo Penzias e Robert W.

Wilson de urn fundo de radias:ao a 3
0

absolutos desencadeou uma corrida rumo

a compreensao da origem do Universo. (Weinberg, 1994 [1977]: capitulo 3).
Houve, nos dizem aqueles que estiio revestidos com autoridade para tal, urn

momenta de equilibrio zero que pode ser datado e cuja evolus:ao cronometrica e

I LHA



20 Ferl/ol/do Giobellil/o Brllmol/o

descrita, de uma maneira que a nos que trabalhamos em ciencias light nos parece

alucinante (por mais que atualmente fiquemos sabendo que as utimas

observac;:oes do Hubble encurtarn bastante estes calculos). A explorac;:ao estrelar

realizada com diversos instrumentos permite ver, dizem-nos tambem, estagios

do Universo proximos aexplosao inicial que corroboram tais observac;:oes. Nao

me parece isso tao impressionante, sem duvida, como 0 fato de que haja uma

marca - 0 fundo de radiac;:ao, urn calor inexplicavel - da Origem que permitiu···

seu rastreamento; que a forma em que 0 Universo veio a existir tenha

conseqiiencias tais que, milhares de milhoes de anos mais tarde, possibilitem sua

reconstruc;:io teOrica. Traga a baila minhas rudimentares leituras de textos de

divulgac;:ao de hard sciences porque suponho que ha outra marca e outra origem

em jogo. E disso que quero falar agora.

A divisao original
Ainda que a questao da origem do Universo, a pergunta cosmog6nica, nao

h~via sido ate poucas decadas urna preocupac;:ao legitima para fisicos, astrofisicos

e especies equivalentes, senao alga como urna inquietude mistica, a origem do Ho",o
sapiens teve desde Darwin urn veneravel status cientifico, urn caminho omado pelos

ossos fossilizados das Lucys da vida. Origem que, em si mesma, nao deixava

duvida alguma. Qualquer que fosse 0 Clilculo de Carbono 14 ou outro metodo de

datac;:ao, qualquer que fosse a decisao de que maxilar ja e humano equal ainda nao

e, urn fato era inquestionavel: ha homens e houve uma epocaem que nao as havia.

Essa perspectiva, par outro lado, entra em contradic;:ao com a doutrina

difundida por F. de Saussure no seu curso de Genebra: a significac;:ao e urn fato de

sistema; so existe desde e por este. Uma tal concepc;:ao lingiiistica da margem a

pensar em urna origem abrupta da Ungua. E 0 sistema, a articulac;:ao de todos os

significantes, 0 que se poe de uma vez a ser; a contrario e impossive!. Ainda sem

lanc;:ar mao desse argumento, Levi-Strauss (1950) - com a antecedente de Sapir

postulava a irrupc;:ao repentina e conjunta da significac;:ao: as coisas se puseram a

significar todas de uma vez. E como dizer, houve significac;:ao onde antes nem

sequer deixava de have-lao

Vale a pena unir esta idcHa com outra tambem de Levi-Strauss: a proibic;:ao do

incesto como passagem da Natureza aCultura, como origem da Sociedade. 0 que
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e a proibic;ao do incesto? Qual e seu efeito e sentido? A divisao entre dois gropos

de mulheres (oude homens se se querver a questiio de outrolado); aquelas a quem

urn individuo masculino determinado tern acesso legitimo e aquelas a que nao tern.
14

A primeira divisao social nao e entre homens e mulheres ; essa e uma divisao

natural. A primeira divisao social e entre dais tipos de mulheres - ou, insisto no

estilo politicamente correto, entre dois tipos de homens. Quero sugerir que esse

corte e similar (metifora? aliterac;ao? A que giria apelar?) a faixa que separa

Significado e Significante. Em urn caso como no outro, e0 Dois onde antes, em

verdade, nao se pode dizer que houvesse urn: em ambos h:i a diferenc;a.

Se 0 Dois e efeito dessa dupla ruptura original, edele que se desdobra todo

o jogo classificat6rio: 0 dualismo de equilibrio que necessita manter-se binario

(como os casos estudados por Needham e seus colegas), 0 dualismo messiamco

que quer retornar a confusao aurea do Urn (seja etnia, nac;ao, c1asse, fe), as

diversas triades (a de mediac;ao, a elucidada por Propp nos contos fancisticos

russos, etc.), 0 polin6mio totemico e 0 das castas. A intuic;ao durkheimiana

sobre a existencia de um eixo "organizac;ao social/principio c1assificat6rio",

desde essa perspectiva, se confinna ao mesmo tempo que se reformula.

As c1assificac;oes sao sociais e nao M sociedade sem c1assificac;ao, mas fica

bern para tras a ideia de determinac;ao unilateral pela qual os procedimentos

classificat6rios - ou melbor, seus resultados - nao sao mais que a transposic;ao

ideal de uma forma de viver social, como Durkheim tentou mostrar com grande

esforc;o. A c1assificac;ao, entao, e social porque (significa que) a sociedade, a

cultura, nao pode surgir senao de - e nao pode manter-se mais que em - urn jogo

de inc1usoes e exc1usoes. Toda a sociedade, por sua vez, se desdobra em sistemas

classificat6rios cujas 16gicas sao limitadas - nem tudo pode ocorrer, ou melhor,

pode ocorrer muito pouco - e preestabelecidas: os binarismos, ternarismos e

polinomismos aos quais havia me referido antes. Uma perspectiva tal poderia

levar-me a sustentar que M (que pode haver, que pode-se apostar que hi)

conhecimento e Cienda na Antropologia: a das topologias simb6licas

subjacentes a realidade social.

I LHA



22 FUflo"do Giobflliflo Brl/IIIOflO

Ausencia e 8ignifica~ao

Mas voltemos a origem da linguagem. Se, para a maioria dos que se

enfrentaram com a questio ela foi gradual, para aqueles que supoem - os mesmos

oU.outros - que depois de urn idioma Unico houve sua perda e confusio, sua

m\1ltiplica~io em linguas diferentes, ela foi fulminante. Falo de Babel. 0

cnciclopedista que tomou sobre si 0 verbete 'Ungua' nos disse: "Se ula confusao

da, lingllagefl!primitiva n(jq havia sido slibila, como haveriapodido sllr1mender aos hOlllens aD

ponto de reco"beci~1a COII'O II", II,onlimento dliradouro, COIIIO 0 nOll,e qllefai dado a essa mesma

cidade, Babel "(Rousseau, 1980).

Urn psicanalist~ de sintonia lacaniana, Perez Pena (1982:66), encara Babel

a partir da carta do Tarot "A Casa de Delli', urna torre partida por urn raio. Que

significa Babel? Uma castrac;:ao, castrac;:io segunda. A primeira foi a proibic;:ao do

incesto. Castrac;:ao, palavra que ainda que nos soe tao mal aos ouvidos, na

terminologia psicanalitica na verdade nao indica, no meu entender, outra coisa

que ,l/, fundac;:ao de urn plano que deixa os testiculos fora: 0 plano do simbolico,

da Cultura. Babel, entio, e "lim signo da castrafiio no slljeito hUII,ano, porque tambell' nele

sua lingllagem se toma equivoca,jti qlle com uII,apalavrapode assinalarII,uitas coisas enaoftcam

assinaladas univocall,ente". Russell e 'seus companheiros viram com claridade que

toda linguagem natural encerrava equivocos; so uma linguagem artificial

poderia chegar a ser univoca.

A equivocidade - isto ja nao e Russell - nao e outra coisa que a primazia

do Significante sobre 0 significado,' 0 fato de que 0 significado nao seja - como

parece que Saussure supunha - uma instancia previa ao Significante, nem seja

urn mero meio de comunicac;:ao seu, faz que 0 Significante possa produzir

diferentes efeitos de sentido e que os mesmos sentidos possam ser efeito de

Significantes diferentes.

Agora, se Babel e um monumento de uma fronteira, que haveria de haver

antes? Vejamos como 0 representa urn teologo louco, personagem da trilogia

de Nova York de Paul Auster: "A unica tarefa de Adiio no Eden hama sido inventar a

linguagem, colocar nome em cada matura e cada coisa. Naquele estado de inocencia, sua lingua

havia ido diretamente aD corafiio do mundo. Suaspalavras nao haviam sido sillplesmente atiradas
tis coisas que via, mas revelavam sua essencia, literalmente Ihes Javam vida. U1IIa coisa eseu nome

eram intercambitiveis. Depois da queda) issojti nao era certo. Os nomes se separaram das coisas;

aspalavras degeneraram em uma colefao de signosarbitran'os; alinguagen,ftcou separada de Deus.
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(. ..) Em outraspalavras, a tom de babelrepresenta a ultilJla i,nagelJl antes do verdadeiro cOlJlero
15

do nlundo" (Auster, 1997:57) .

Tal lingua edenica e 0 que e: se ideia coletiva, mito; se ideia individual,
16

como no romance citado, delirio psic6tico . Ainda supondo que houvesse

alguma vez uma unica lingua, sua arbitrariedade teria sido tanta como a de

quaisquer das tantas linguas que os homens falam hoje em dia: a equivocidade

encarna dentro de cada uma 0 mesmo que a diferens:a posta em jogo pela
17

tradu~ao . A significa~ao, do mesmo modo que 0 sujeito, s6 e tal pela ausencia.

"SOIJlOS nossas ausencias", dizia eu em urn texto anterior, "0 sujeito niio estdpresente

elJl si mesnlo - como a metafisica cartesiana havia desejado - ,nas radicalnJente ausente

de si nlesnlO. Niio sou transparente a lJIinl nleS'I/O, sou opaco". "Posso saber 0 quepensa 0 outro, .
18

niio 0 que eu penso", diz Wittgenstein nas Investiga[OesFilosrJjicas .0 gnosi seauto -

conhece-te a ti mesmo - helenico e urna tarefa infmita ou impossive!, urn engana

trouxa ou a certeza prematura de que uma auto-apreensao nada tern de imediato.

Este corte de urn com urn corresponde a que a significa~a6 mesma seja, Lacan dixit,

"a presenra na ause"ncia e a ausencia na presenra". Na origem do signo, disse Derrida

(1995 [1967]:104), est:i nossa ausencia, nossa rela~ao com a morte. Diria eu: na raiz

de nossa ausencia est:!. 0 signo.

Inciso: pensando na vagina

Falei na origem do universo: porque nao na Origenl do Mundo, 0 quadro de.

Courbet
l9

? Nessa pintura assistimos i intima nudez de urna mulher sobre urna

cama desfeita; como centro, seu sexo entreaberto. A obliqilidade com que esta

se oferece a vista, sem duvida, a reve!a menos propicia ao coito do que a
significas:ao. Significa~ao indicada no titulo do quadro, mas tambem refletida

de uma maneira mais essencial.

Custaria-me nao ver na obliqilidade desse sexo, a mesma inclina~ao do signo

grafico 'I', a barra com a qual os lingiiistas indicam 0 fato de significa~ao S / s. E
certo que urna metaforizas:ao tal, por mais que me seja sugestiva, e tambem tao

arbitraria quanto anacr6nica; nao obstante, deixa ver uma verdade. De fato, que

maior metlifora da significa~ao pode oferecer urn corpo que urn buraco - e

exatamente este buraco - 0 que e por nao ser:uma presen~aque se revela como

ausencia, uma ausencia que se revela como presen~a. A esse sexo paradoxal
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corresponde 0 da ineludivel e mera presenc;:a: 0 Falo, 0 que epelo ser. No ambito

do discurso lacaniano, ou melhor, em uma traduc;:ao para 0 levistraussiano de uma

questao lacaniana, trata-se de uma massa que torna nao-euclidiano - curvo, fechado

sobre si mesmo - 0 espac;:o mitico no qual se da a passagem de significac;:ao entre

diversos c6digas - vegetal, animal, sexual, astron6mico, etc. - um significante

primordial; um centro de gravidade. 0 mundo da significac;:ao se desprega em

tomo desse eixo, gira ao seu redor. Mas issoe uma outra hist6ria.

Qualquerum e ausente de si mesmo. Nao hli substancia alguma a que se poss'a

agarrar;o Unico recurso eque essa ausencia seja negada. Ausencia da ausencia, esse

eo prop6sito atras do qualvao os mecanismos quefazem que 0 sujeito seja... alga.

Sujeito, para naoir mais longe. Justo mediante a aparencia do contcirio, a

identidadepr6duz identidade. Proposic;:ao que em realidade encerra: os processos

de identific~ao fazem com que se seja. A identificac;:ao me converte em alguem,

somente acusta de ser outro, somente acusta de que nao hli qualquer urn que seja.

Esta insubstancialidade ela mesma da significac;:ao e provem dela. A significac;:ao

oao tern antecedente; em nada se embasa e vern do nada. A significac;:ao aconteceu,

comoaconteceu 0 universo. Caiu emcima de uma especie que havia abandonado

em dois pes a selva pela savana, que havia aumentado sua capacidade craneana, que

havia chegado a um determinado plano da sociabilidade. Como diz a Biblia, no
20

principio era 0 Verbo .

Sobre 0 sagrado

"A sociedade se adora a si mesma, a sua pr6pria forc;:a, nafigura de seus

deuses". "0 sagrado e questao de contagio, de contaminac;:ao, de coisas que se

podem tocar e de coisas que nao se podem tocar". Nao creio falsear a doutrina

de Durkheim se afirnio que esses dois - ha um terceiro, ja 0 veremos - sao seus

postulados centrais na elucidac;:ao do religioso. 0 sociologismo da primeira

asserc;:ao e 0 suposto emotivismo da segunda irritaram Levi-Strauss. Nao obstante,

nao sao .tao distantes de seus pr6prios ensinamentos; ou ao menos, nao sao dificeis

de conciliar. Por outro lado, essas duas afirmac;:oes dao base a tudo que se possa

dizer sobre a religiao do sagrado, 0 terreno no qual se desenvolve a 'efidcia

simb6lica'. Base que, para ser operativa, deve ver completada sua figura com outra

. aftrmac;:ao: "0 rito organiza 0 murido do fiel". Entremos neste triangulo pelo

Ultimo de seus vertices. Que acontece com 0 ritual?
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Recordemos a cena da rendi~ao argentina no conflito das Malvinas. Em

Puerto Stanley, cara a cara, dois homens. Urn, 0 chefe britanico, com roupas de

combate, com barba de vanos dias, seguramente suado e malcheiroso. 0 chefe

argentino, pdo contdrio, envergava urn iluminado uniforme de gala e seus

enfeites eram tao impecaveis quanto seu penteado, e este tao brilhante quanto

seus lustrosos sapatos. Para 0 primeiro, me permito imaginar, 0 ato de rendi~ao

nao era mais que a conclusao tecnica de uma serie de atos tecnicos que 0 haviam

levado, na cabe~a de seus homens, da praia de desembarque ate 0 quartel general

argentino por muitos quilometros de terras intransitaveis debaixo do fogo

inimigo. Acabava assim com a resistencia do opositor, 0 desarmava, 0 fazia

cativo. Como disse Bernanos em seu Cemitin'os sob a Lua: "a guerra i Iralar de enjiar

"ulal nos corpos de oulros hOloens, UIIIO quesiao de coisas".

Para 0 segundo chefe militar, neste caso a presun~ao e mais forte, se tratava

de urn ato ritual. De fato, nao havia mostrado virtude castrense no campo de

batalha; para urn general argentino acostumado a torturar corpos amarrados em

uma mesa e a mandar 0 produto de seus roubos para bancos sui~os, 0 sibilar das

balas era urn som desconhecido, ja dizia Borges por essas epocas. Mas se nao havia

combatido como urn soldado, teria ainda a possibilidade de render-se como tal.

A virtude castrense s6 podia exibir-se nas formas: a a~ao ritual era, entao,

indispensavel, ainda que por certo nao e freqiiente que os rituais sejam correlatos

da maldade e da covardia.

Ora,o que torna 0 ritual urn ritual? Seu conteudo? Em principio, nao pareceria

que fosse, se pensarmos que vemos 0 ritual em acontecimentos tao longinquos urn

do outro como uma junta de acionistas, urn casamento, urn concurso para

servidores publicos ou a consagra~ao da h6stia em nossas missas cat6licas. Sua

fun~ao? Qual seria?

Eclara a resposta durkheimiana, tanto do Mestre como de toda sua corte: a

fun~ao do ritual e a manuten~ao da coesao social. Nao e necessario para sustentar

isso sequer a suposi~ao de uma asiucia da razao social, uma mola que atue com

independencia da vontade e da consciencia dos agentes. Estes, pelo contrano, a

maioria ou quem sabe a totalidade das vezes sao consciemes do mecanismo em
jogo, muitas vezes pondo-os eles mesmos em marcha. Recordemos as gargalhadas

que os bosquimanos !KNng receberam a pergunta do antrop610go sobre se
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acreditavam que a chuva que estava caindo era na verdade produto do ritual

propiciat6rio ao qual acabava de assistir (Douglas, 1966). "Como podelllos ser tao

ingenuos COlli as crenras dos delllais?", termina por perguntar a autora.

Mas acaso nao e tambem ingenuo supor que 0 fato de que a interpreta<;ao do

observador e dos observados coincida, seja garantia de sua adequa<;ao? Nao e que

eu pense que 0 ritual nao cumpra fun<;oes homeosciticas no sistema, que nao opere

a favor da manuten<;ao do sistema. Torna-se 6bvio que os casos descritos e

analisadosdurante decadas pelos antrop610gos britanicos se ajustam nesse esquema.

Mas, 0 conjunto do universo ritual esta coberto pelo modelo que responde a esses

casos?

Minh~ primeira e 16gica tenta<;ao e acudir aos cerimoniais a que dediquei

minhas investiga<;oes de campo no Brasil, destinados a provocar efeitos

materiais e espirituais em certas pessoas. Efeitos positivos, algumas vezes, e em

outras, negativos. A<;oes destinadas a que alguem (0 diente ou aquele a quem 0

cHente pretende favorecer) cure uma enfermidade, encontre emprego ou

companheiro/a sentimental. A<;oes destinadas a que alguem (desta vez urn

inimigo) perea sua saude, 0 trabalho, 0 amor, as vezes a pr6pria vida. E bern

sabido que a separa<;ao entre isto que chamam magia 'branca' e a outra se esvai

entre os dedos, que 0 antifeiticeiro nao e outro que nao 0 feiticeiro. Mas nao

e esta a dire<;ao em que agora me dirijo. Ambas a<;oes misticas sao, para meus

prop6sitos atuais, identicas.

De fato, essas praticas estao tecidas como breves narra<;oes que, com

mecanismos metaf6ricos e metonimicos, contam 0 que deve ocorrer ao objeto

de a<;ao mistica. Ainda que sejam espetaculares, essas a<;oes nao tern 0 espetaculo

como seu objetivo, se nao como urn meio para outros fms. Nao penso ainda nas

opera<;oes de feiti<;aria, cuja nao publicidade, sua oculta<;ao, formam parte de

sua a<;ao e ajudam na sua efidcia. Penso em urn caso extrema de nao oculta<;ao,

de publicidade e ate de teatralidade: as manifesta<;oes mediunicas descritas por

Leiris na Eti6pia, Metraux no Haiti ou por mim mesmo no Brasil. Por mais vital

e pleno sensorialmente que neste caSo seja 0 espetaculo, nao e a sua razao

primeira; 0 e 0 carater terapeutico que tern, para 0 agente ou seus eventuais

clientes, a incorpora<;ao de certos espiritos, ou a obriga<;ao dos fieis do culto de

ter, com uma cetta periodicidade, a 'presen<;a na terra' das entidade misticas com
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as quais selaram pactos de prote~ao e cuidado, sob pena de consequencias

negativas. A rela~ao com 0 sagrado, nesses casos, tern seu 6rgiio de pertinencia

no corpo.

Nesses cerimoniais, a fun~ao reguladora nao e tao facil de reconhecer. Nao

obstante, 1. Lewis (1977), na trilha aberta por Gluckman com seus rituais de

rebeliao, os absorve no marco funcionalista com a hip6tese de que a possessao,

tipica de cultos perifericos, e urn protesto simb6lico diante da marginaliza~ao

de setores sociais que alimentam esses cultos. A insuficiencia dessa teoria e uma

repeti~ao mon6tona do que sempre se pode dizer das explica~6es da escola

britanica: por que tal conflito social se expressa neste registro e nao em outro? No

que agora nos ocupa: protesto simb6lico? Sim, mas isso e tudo? Nesses casos e

naqueles em que a reprodu~ao da ordem social e mais evidente, uma vez mais, e

isso 0 todo ou ha outra coisa a mais, menos visivel para agentes e investigadores,

mas ao mesmo tempo mais 6bvia? Sigamos com outro exemplo militar.

Claude Roi, urn frances de esquerda com passado militar, visitou a China nao

muito depois da vit6ria maoista. 0 que primeiro 0 surpreendeu, assim contava em

sua Clovespara China, foi que os soldados que viu no aeroporto nao pareciam tais.

Uniformes pouco cuidados se uniam a uma marcha sem passo de marcha. Quem

tenha visto pela TV os soldados de Pequim que chegavam a Hong Kong as vesperas

do final da administra~ao inglesa nao poderia obter uma imagem mais oposta:

impecaveis homens em posi~ao de sentido, im6veis durante horas nos caminh6es

que os transportavam. Nenhuma necessidade material por tras desse espetaculo,

somente 0 pr6prio espetaculo, mas nao tanto algo para ver, mas algo bern mais

para assistir como ato simb6lico, como algo significativo.

Ritual e precisamente isto: urn sinal de significa~ao. "Isto e para significar", diz

o ritual. Mas, significar 0 que? De fato, cada rito carrega em si significa~6es

particulares, emprega pre-textos especificos; perguntar pela significancia ritual

aponta para 0 efeito de sentido suplementar - ou primario - que tem 0 significar

essas particularidades por meio do ritual, ou melbor, fazer rituais com pre-textos

particulares. Qual e esse efeito de sentido? Vejamos um ultimo exemplo militar.

o desftle de tropas, de qualquer tropa, que Mauss recordava em seu texto

sobre as tecnicas corporais, se baseia em impor a estas, ao desempenho de seus

corpos, um estilo diferenciado do habitual. Ainda que neste exemplo, dito seja de
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passagem, a diferencia~ao seja dupla: 0 passo de urn exercito deve ao mesmo

tempo destacar-se dos passos de outros exercitos (passo de ganso prussiano,
21

carreira dos 'bersaglieri' italianos, etc. ) e da maneira como seus componentes

caminham no dia a dia. 0 que aqui importa: 0 circulo de pemba que separa do

cotidiano, isto e 0 'ritual'.

Ritual e sistema c1assificat6rio
o cotidiano e a norma, a estrutura - no sentido de Mary Douglas - 0 sistema.

o ritual abre urn buraco na uniformidade da vida social: poe a margem, lifJnnanijl

- se urn verbo tao horrivel existe - ainda que as vezes seja 0 pr6prio centro que

e posto a margem -lifJIinanzado, com perdao - como no caso dos casamentos das

Infantas espanholas ou dos funerais de Lady Di. Carnaval, semana santa e dia da

patria - os casos rituais tornados por Da Matta (1980) - dao ar, dao jogo a vida

da sociedade produzindo margem. Mas isso nao e tudo.

Nao posso recordar se era ou nao Leach quem dassificava os rituais em

'expressivos' e 'produtivos', para marcar a distancia entre, por exemplo, a

cerim6nia JKung a que se referia Mary Douglas e 0 ordilio de frangos Zande. De

todo jeito, a realidade e - como se dizia hi muito tempo - 'dialetica': a

expressividade dos ritos expressivos e produtiva, produz algo - neste caso, ao

menos, coesao social - por sua vez, a produtividade dos produtivos e expressiva,

expressa algo - ao menos aquilo que sirva ao observador para interpreta-Ios. Trata

se em urn caso de opera~oes que poem a a~ao ao servi~o da significa~ao; em outro,

que empregarn a significa~ao com fins instrurnentais. Em ambos, de jogos com os

poderes da grade dassificat6ria. Aqui jaz 0 sagrado durkheimiano (remo~ado).

A for~a da sociedade nao esci sobretudo, como sustentava Durkheim, no

fervor multiplicado do intichufJla, a festividade anual que reune os das da tribo

australiana para 0 sacrificio de suas especies toternicas, meio de conserva~ao da

fertilidade natural e da sociabilidade humana; a for~a da sociedade nao e tanto 0

poder macrosc6pico de sua condensa~ao na consciencia coletiva de seus membros.

E mais 0 cimento intersticial da coesao do mundo. Antes se manifesta e ocorre

primordialmente em urn plano mais microsc6pico e permanente, menos

espetacular, ate invisivel. E 0 plano no qual se produzem, por exemplo, as

proibi~oes alimentares btblicas, tao bern interpretadas por Mary Douglas, ou
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qualquer outro tipo de tabu. E 0 plano em que se proibe as mulheres entrar nas

adegas de Jerez na hora em que as uvas sao prensadas, em que a mao esquerda

e esquerda ou em que se deve ir de palet6 e gravata para uma entrevista de

trabalho.

o sagrado, entao, se abriga e se manifesta na classificas:ao. A manipulas:ao

dessa e ritual, seja para confirma-Ia, seja para inverte-Ia. 0 poder do ritual, tanto

em sua fase 'expressiva' quanto em sua fase 'produtiva', provem da fors:a que une

as coisas que 0 ritual separa, ou da que separa as coisas que 0 ritual une.

o sagrado e um acontecimento da significas:ao. Mais ainda, e a pr6pria

significas:ao ante si mesma. No limite, e a pr6pria barra do 5/s. E desde este

nucleo duro da realidade que somos, desde este Big-Bang que nos produziu,

desde esta passagem da natureza a Cultura, desde esta hominizas:ao da

Humanidade - se nos colocamos muito no ridiculo - que se desdobra a 16gica

classificat6ria (2, 3, n>3) por onde discorre nossa vida social. 0 sagrado e a fors:a

subat6mica que faz com que algumas coisas andem juntas e outras andem

separadas. 0 Sagrado aparece, opera e produz efeitos na inversao do sentido

dessas valencias. 0 sagrado e carnavalizante. Obscuro espelho invertido.

Enfim

Sujeito e sagrado provem do Big-Bang da significas:ao, do argumento '/" 0

que nada teria para nos surpreender. Algo disso esta ja intuido na ideia Dogon de

'palavra', no Verbo biblico, no pensamento romantico, em Heidegger, nos

budistas. Mas tada a fors:a da cultura esta posta para oculta-lo. Sem 0 espelhismo

resultante, nao ha sociedade possivel. Esse e 0 solo da real ilusao que falava Mauss.

Dentro desse quadro, a 'efidcia simb6lica' e a prova dos nove do pensamento

sociol6gico: 0 ponto no qual se torna transitavel ainvestigas:ao a via que deve ser

invisivel para que haja cultura, aquela que une as foemas e peripecias das relas:6es

entre os homens - por um lado - e seus corpos - por outro.

Que seja.
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WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid, Alianza, 1979.

Notas

1)Enecessario diferenciar esrilrrtaneira de pensar 'teona'- definida assim como uma sorte
de gramatica de urn discurso disciplinar-de outra possivel acepl;ao sua, que a concebe melbor
como urn conteudo, urn diagn6stico do estado do mundo. E dizer, mode!o de discurso x
modelo de 'realidade', Esta segunda versao deseja ardentemente ser fie! a sua etimologia,
'theorein', visao do real. Mas como 0 faria se - Wittgenstein como mediador - precisaria da
totalidade do significante para dar conta do mundo? Como urn mapa ao estilo Borges, tao
grande ou maior ainda que 0 territ6rio representado, 'teoria' - neste sentido- seria 0 conjunto
de proposil;Oes que dao contadoconhecimento atomico, Repleto de excessos meurequerimento.

2) Que a ninguem espante 0 uso deste termo, ao qual dou valor de norma de discurso,
De toda forma, quando se apela a'lei', temos de faze-lo, e assim 0 fal;o, sob a supervisao de
Wittgenstein, que quase ao final do Tractatus (1979 (1922]:6.371-6.372) falava: " ...ailusao de
que as chamadas leis naturais como algo inviolavel, 0 mesmo que 0 antigos em Deus y no
destino".

3) Nestas regi6es do mundo, podemos pensar que, como na Ithaca do poema de Kavafis,
valem mais os caminhos que levam ameta: "(...) quem se atreveria a negar que, em nossas
disciplinas, as conclus6es valem essencialmente pelo caminho que a elas conduzem, as teses
propostas por seus supostos, as chaves te6ricas pelas fechaduras que permitem abrir, as
generalizal;Oes avan~das pelaexposil;ao minuciosa das singularidades queencerram?" (Lenclud,
1991:50)

4) "Na verdade a Idade Media escolheu esta solw;ao (a hip6tese de uma dissocial;ao da
consciencia) ao admitircomo causa dos fenomenos histericos a possessao pelo demonio. Tudo
se reduza substituira terminologia religiosadaquela obscura e supersticiosa epocapela cientifica
dos tempos atuais. Charcot (...) recorreu ao rico material de dados contidos nos processos por
bruxaria e possessao sadnica, para demonstrar que os fenomenos das neuroses haviam sido
o mesmo em todos os tempos."

5) Alguns exemplos (Freud, 1988, notas 39, 45 y 46): "Urn simbolismo especial devo
encontrar unido aqui, sem duvida, aimagem do sapo; mas, desgral;adamente, nao me ocupei
deinvestigi-Io."; "No dia seguinte, uma observal;aocritica da enferma me fez darconta do erro
cometido ao interrompe-la"; "Desgral;adamente, nao me ocupei, neste caso, de investigar a
significal;ao da zoopsia, distinguindo 0 que a zoofobia teria de horror primirio, tal e como as
apresentam muitos neuropatas, desde a infancia, e 0 que nela havia de simbolismo."

6) Reve1al;ao da cien<:ia que, como tantas outras, foi antecipada pelas crenl;as e pniticas
misticas. Neste caso, penso nos Dogon, de cuja visao das palavras nos diz Calame-Griaule
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(1987:284): "Atuar sobre a palavra de alguem e atuar sobre todo seu ser, sobre todos os seus
componentes fisicos e espirituais".

7) 0 £luxo da conscienciainaugurado em Ulisses documentou,pela primeiravez, 0 caduco
da subjetividade. 0 uso desconcertante da metaforiza~ao inaugurado pelos surrealistas (de
quem tanto Lacan quanto Levi-Strauss estiveram pr6ximos) abriu uma nova forma de pensar
- ou, quem sabe, de des-pensar - que revelava la~os inesperados pelos quais a significa~ao se
produzia. Rupturas comaordemestabelecida na representa~ao musicalepict6ricarealimentaram
e se realimentaram destas e de outras rupturas.

8) "Aevidencia (em termos cartesianos: aideia clara edistinta) como contra-senhaecriterio
distintivo da verdade e urn fenomeno cultural,constitutivo de uma civiliza~aona qual 0 homem
e pensado e definido em termos de consciencia, dehegemonia do conhecimento sobre todas
as outras inscincias da personalidade" (Vattimo, 1986:46).

9) Paginas antes (idem:52) lemos: "Mas posto que a possibilidade de constituir objetos
ideais pertence a essencia da consciencia, e estes objetos ideais sao produtos hist6ricos, que
nao aparecem mais do que gras;as a atos de crias;ao ou de enfoque, 0 elemento da consciencia
e 0 elemento da linguagem serao cada vez mais dificeis de discernir: Ora, sua
indiscernibilidade nao introduzira a nao-presens;a e a diferens;a (a medias:ao, 0 signo,
remeter, etc.), no coras;ao da presens;a em si".

10) E tantas outras mascaras, muitas ja citadas por Mauss. Ou outras mais, como as
dos Dan da Costa do Marfim, a musica de cujos desempenhos rituais, gravada ha muitas
decadas por investigadores franceses, estou agora escutando (Ocora C 580048).

11) "(...) as mascaras, os privilegios que lhes sao dados, eram 0 trofeu de rivalidades
e de intercambios, ao mesmo titulo que as mulheres, os nomes de pessoas e os produtos
alimentares" (Levi-Strauss, 1979:42).

12) Urn exemplo: "Em certos grupos do estuatio (do rio Frazer, costa oeste do
Canada), urn palhas;o cerimonial que leva uma mascara algo diferente atacava as mascaras
swaihwe a golpes de lan~a como para perfurar-lhes os olhos, e os bailarinos agiam como
se os expulsassem" (Levi-Strauss, 1979:20).

13) Despojamento que coincide com 0 de nossos misticos medievais, que formaram
uma corrente 'anti-eu' no cristianismo, presente ainda em alguns lugares comuns como 0

'Nao somos nada' com que as vezes acompanhamos nossos pesames.

14) Por mais que, como Durkheim sustenta em"A Di/J'isiio do Trabalho 5oaal', tenha sido
essa a primeira divisao de trabalho. Mas esta especializas;ao por genero, se nao parece
demasiado sexista dize-lo dessa maneira, atende em primeiro lugar a uma diferencia~ao da
natureza e provem de outros primatas antecessores.);1 entre os babuinos e mais tarde entre
os cas;adores proto-hominideos deu-se "a necessidade de IIINa dil/isiio do trabalhoporra~es se....·llais
(...): os machos devem procllrar a carne easje'lJIeas as t'erduras" Fox, 1990:188.
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15) Em Cratilo, Platao (1967), talvez a primeira reflexao sobre a origem da Linguagem,
encontramos uma conceptyao nao muito distante. Nao se sabe a ciencia certa - nos diz 0

tradutor frances E. Chambry - se se trata de um texto serio ou uma farsa parOdica das
inventyoes dos sofistas; ou seja, nao sabemos se e um texto do mesmo nivel do de Auster
ou do seu personagem demencial. De todo jeito, nele vemos a essencia das coisas na raiz
das vocabulos que as formam. Fala Socrates: "Cratilo, tenspois razilo de diifrque os nonm das coisas
derivam de sua natureza, eque nen/ todo homem eum artesilo de nomes, senao so aqueles que com os olhos

ft.'l(OS sobre 0 nome naturalde cada oijeto, ecapaz de incorporarsuafimna nas letras enas silabai'(390d).
Segue a esta declaratyao umavariedade de explicatyoes etimologicas, muitas vezes extravagantes,
que buscam fundamentar 0 apropriado de cada nome. Assim 'heroi' permite ver a origem
destes seres no amor (eros) entre divindades e humanos; em 'homem' (anthropos) esta
subjacente a condityao de aquele que 'contempla 0 que viu' (anathron ha opope); os proprios
deuses (theoi) tem sido designados assim pela ''faculdade natural de comr (thein)" (397c).
Platao, ou melhor, seu personagem Socrates, nao pode deixar de desesperar nesta via; senao
nao se explicaria que a segunda parte do dialogo se dedique a acumular argumentos
contrarios a tese de Cratilo. Por que? Porque, como diz Lacan (1989 [1972]:40), nunca se
sai de um jogo referencial entre significantes: 0 que 0 texto reflete nas diversas explicatyoes
que se dao de algum modo - Chronos - ou no reconhecimento que os nomes dados aos
deuses pelos homens nao expoe mais que"as opinioes (0 homens) del.iam terquando osderan!' (400e).

16) Parece que Freud - nao pude encontrar onde - pensava em uma lingua primeira,
pura expressao do Inconsciente. Tal e, ao menos, a impressao que me deixa 0 que diz Julia
Kristeva (1981:270): "Sen/ chegara hipotese que supoe que a linguaprimitiva se conformaria as leis do
inconsciente- hipotese que 0 lingiiista nao adn/ite eque nenhuma lingua antiga ouprimitilJaparece conftrmar
no estado atual do conhecimento - pareceria maispertinente buscar as regras IOgicas descobertasporFreud
na organiZafaO de certos sistemas signijicantes que sao tipos de linguagenspor si mesmos".

17) Derrida tambem fala, e em varias ocasioes, de Babel. Vale a pena, talvez, ver uma
sintese de por onde vao seus tiros, em palavras de um co-autor seu (Bennington & Derrida,
1994:191): "Ao gritar seu nome, Babe~ Deus exige uma tradufao que nilo se consegue senaoproduifndo
precisamente a confusao".

18) Frase que Manuel Gutiierrez Esteves nos recorda no epigrafe de um texto seu (De
la Conversacion Yucateca al Didlogo Cristianoy Viceversa) de onde a roubei.

19) Quadro que tem sua historia. Pintado em 1866 para 0 embaixador turco na
Frantya, foi comprado por Lacan (Q nos anos 50. Como nos conta Elizabeth Roudinesco
em sua biografia, guardava-o dissimulado embaixo de uma representatyao abstrata
encomendada por sua esposa a Andre Masso. Haja jogos de espelhos!

20) Nao me resigno em ignorar 0 engenhoso e atrevido livro de Robin Fox (1990), La
RajaLtimpada do Incesto, que fusiona Darwin, Freud,e Levi-Strauss, em umainterrogatyao sobre
aorigem do homem. Hi tambem aqui sinais, mas desta vez sao neurogeneticas: a cerebra
humano guarda como informas:ao 0 que Freud viu como a morte do pai na horda primitiva:
"(...) levan/os a sociedade dentro de nossa mente, tal como 0 viu Durkhein/, mas nao sommte porque a
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incorporamospor meio da socializafao: esM em nos desde 0 principio" (:253). A culpa e, entiio, nosso
premio, 0 que nos caracteriza como especie e que explica nossa origem. Fox oculta sua voz sob
urn arremedo de Freud para formular 0 que me parece 0 centro de seu argumento: "(...) toda
aftrra da IOgica de nossasobservafoes de neurOticos, de crianfaseselvagens,pornao mencionaraCNlpa humana
etodo aparato da religiao edapolitica, nos obriga a concluirque algo muito drastico ocomu na evolufao do
homem, que desembocou em 14m ser assim, tao obcecadopor estas estranhasfantasias, etao compulsivo enJ
razao aetasmesmal' (:81-82). Mas como pensar ell). 'culpa' llem significa~iio, anterior a ela?

21) Os distintos passos de marchas nadonais oper~mcomo emblemas de unidades de
urn sistema polin6mico-totemico, ou seja, equivalent9s, nesse sentido, aos canticos de
torcida de futebol ou as dan~as diferenciais dos deuses de Candomble ou da santeria
cubana. Nito e 0 tema deste texto as formas em que se articula 0 espa~o dentro do circulo
de pemba de que falo na proxima frase.
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