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Resumo

Interpreta-se 0 fenomeno "homens
bomba" partindo de trabalho de
campo junto a uma comunidade
islamica no sul do Brasil, e examinando
dados da experiencia etnografica pelo
dialogo com Marcel Mauss e teorias
sobre sacriffcio e dadlva, Indagam-se
motivos que legitimariam integrantes
do islarnismo para sacrificio voluntario
de suas vidas; importanda do contexto
para compreender 0 fenomeno: 16gica
que sustentaria sua a<.;ao; e eficacia
simb6lica desta. Contrfbuicoes
teoricas atuais permitem ampliar 0

debate, pelo qual se propoe pensar
imolacao voluntaria enquanto
recriacao contemporanea da tradicao
islamica, e cujo sentido - para alem
de fatores estritamente sociais e
politicos - estaria no preceito religioso
de submissao total, isto e, permanente
oferenda a Deus.

Palavras chaves: Isla, homens-bomba,
sacriffcio, dom.

Abstract

In this article, an interpretation of the
"suicidal bombers" phenomenon is
carried out, taking as its starting point
an ethnographic experience of an Islamic
community in Southern Brazil, and
a review of the literature on this issue.
The reasons leading many Islamics to
the voluntary sacrifice of their lives are
explored, the importance of context for
the understanding of this phenomenon,
the logic behind it that supports such an
action andthesymbolic efficacy ofthisact.
Following the theory ofMarcel Mauss on
the sacrifice and thegift, and discussing
it in light of contemporary theoretical
contributions, this voluntary immolation
isunderstood asacomtemporary recreation
of the Islamic tradition which, beyond
social and political factors, is based on a
total submission in the religious sense, a
permanent offering toGod.

Keywords: Islamic, "Suicidal bombers".
Sacrifice andgift.
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Sacrificio e Dom: pensando "homens-bomba" desde 0 sul do Brasil

"Oh, Senhor meu, agracia-me com 0 filho que figura entre os virtuosos,
e lhe anunciamos 0 nascimento de uma crianca que seria d6cil, e quando
a crianca ehegou it adolescencia 0 pai lhe disse: 'Oh filho meu sonhei
que te degolava, 0 que opinas?' 'Oh meu pai fazes 0 que te foi ordenado.
Bncontrar-me-a, se Ala quiser, entre os perseverantes'. E quando ambos
aeeitaram 0 designio de Ala e Abraao preparava seu filho para 0 sacrificio,
entao 0 ehamamos: Oh Abraao ja realizas-te a visao, em verdade, assim
reeompensamos os benfeitores. Certamente que esta foia verdadeira prova e
o resgatamos com outro sacrificioimportante e fizemosAbraao passar para a
posteridade, que a paz esteja com Abraao". (Alcorao. versiculos 83-113)

A p6s os ataques sofridos pela potencia norte-americana em II de
1"'\.setembro de 2001, 0 presidente Bush declara que "um novo mal"
arneaca 0 mundo: "0 terrorismo". Nao que se tratasse de algo novo,
pois a hist6ria da humanidade tern sido acompanhada desde muito por
formas diversas e extremas de violencias. No entanto, seria radicalmen
te nova uma mudanca quanta aorientacao da politica intemacional e
direcao aonde "apontavam as pistolas" (Chomsky, 2001). Ora, "0 novo
foco de maldade" seria 0 mundo islamico. Nesse sentido, terrorismo
adquiria rosto, identidade e, inclusive, patria. Mesmo sendo acusados
setores radicais fundamentalistas e organizacoes como al-Qaeda, 0 fan
tasma do terror envolveria 0 mundo muculmano criando em tomo de
seus povos imaginaries carregados de valores negativos - barbaros, fa
naticos. extremistas, adversaries da civilizacao, dentre outros -, os quais
culminavam com sua condenacao frente aopiniao intemacional.

Nesse caso, nao se esperaria que ataques de homens-bomba
fossem vistos de outro modo. Ou seja, sua logica responderia ao pa
radigma de terrorismo e conjunto de ideias negativas que the sao
associadas. Meios de comunicacao nos paises ocidentais, por sua vez,
noticiavam "ataques suicidas" ou "terrorismos suicidas" recorrendo,
inadvertidamente, a certos conceitos, por exemplo, de suicidio. 0 qual
se aplicaria em outros tipos de situacao e/ou circunstancias - quando
decisao e alcance do ato teriam dimensao fundamentalmente indivi
dual. Alem disso, desviavam "atencao do fim dos mesmos [ataques] e
do contexto em que se produzem, para a personalidade do atacante e
o truculento de sua a<;ao" (Velloso 2002, traducao nossa). De fato, tais
discursos apontavam para 0 ideo16gico cujouso politico favoreceria uma
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das partes do conflito, que, acionando sua forca simbolica - e dispondo
de controle sobre meios de comunicacao de massa nesse sentido -, des
qualificaria a outra parte com identificacao de terrorista, despistando
e/ou mascarando sua propria acao diante dos referidos povos.

Agora, questiona-se a natureza das formas de violencia que se
manifestam no contexto dessa confrontacao (Velloso, 2002), desvelan
do os dois lados do conflito, i.e., 0 das acoes denominadas terroristas
- nas quais se tern enquadrado "homens-bomba" -, e 0 das agress6es
dirigidas pelas potencias ocidentais aos povos mulcumanos, incluin
do ataques com avi6es e tanques de guerra, tudo em nome de "a~6es

militares civilizadas e sujeitas ao controle democratlco". Certamente,
nota-se papel ideologico da midia no conflito. Mais que infonnar sobre
devir de acontecimentos, ela cumpriria algum desiderato por meio do
jogo sutil de mostrar-ocultar fatos e suas circunstancias, produzindo
estereotipos sobre 0 Isla (Montenegro, 2002; Rial, 2003; Said, 1997).
Por essas lentes, mediante imagens mostradas pelas redes de infor
macae veiculadas no Ocidente, "0 mundo islamico seria fonnado por
seres humanos sempre agrupados, pennanentemente gritando, com
as maos erguidas ameacadoramente, barbudos (... ) com soldados
correndo atras deles" (Rial, 2003, p. 10).

Com efeito, nao somente a mfdia transmitiria imagens precon
ceituosas. Estas fariam parte da tradicao de pensamento ocidental
denominada orientalismo (Said, 1999, p. 15), definindo-se como "( ...)
instituicao organizada para negociar com Oriente (...) eurn estilo
ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre Oriente".
Inicios de orientalismo remontariam ao colonialismo europeu (fins do
seculo XVIII), ampliando-se ao longo dos tempos mediante aportes de
grande massa de escritores e estilosliterarios - teorias sociais;romances;
ensaios; epicas: relatos politicos etc. -, e partindo todos da dlstincao
entre estilos de vida e pensamento caracterfsticos a Ocidente e Oriente.
Ora, a imagem estereotipada pela qual Oriente tern sido mostrado desde
entao seria reforcada no mundo contemporaneo, e justificaria seu "do
minio na demonologia academica" (Said, 1999, p. 38). Nesse sentido,
os arabes e 0 Isla seriam inventados hoje como "maus, totalitarios e
terroristas" (Said, 1999, p. 38; Wallerstein 1999, p. 120).
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Compreendemos aqui a pertinencia de perspectivas criticas
quanto a revisao da literatura sobre 0 referido tema. Em seguida,
levantam-se alguns elementos desde abordagens do assunto em dois
textos editados no Brasil. 0 primeiro deles (Demant, 2004) apresenta
contextualizacao hist6rica densa, abrangendo imimeros aspectos da
civilizacao muculmana. Embora 0 texto avance no sentido do deba
te critico, ele sustenta ideia de que 0 Isla se mostraria impotente e
fracassado frente aos desafios de diferentes periodos da hist6ria, em
particular da modernidade. Por outro lado, Peter Demant entende
que novos meios de coexistencia no mundo deveriam se pautar pela
democratizacao de formas de governo, e por reforma islamica levada
pela interpretacao hist6rica de suas fontes sagradas.

Ora, tendo em conta certo "fundamentalismo islamico", 0 autor
conclui que nao resta outra saida ao Ocidente, senao luta e confronto.
Seu estudo, a despeito de ser interessante, aponta para dois vazios
seguindo olhar menos ocidentalizado. Anota-se, primeiramente,
inexistencia de reflexao sobre opressao e dominacao do Ocidente no
chamado mundo moderno. Nessa 6tica, Demant levaria a serio a pos
sibilidade dos islamicos tambem enxergarem luta como unica saida.
Em segundo lugar, observa-se ausencia de interpretacao desde ponto
de vista islamico: religiao, cultura, identidade religiosa e politica etc.
Ao contrario disso, apreende-se uma abordagem mediada por "modele
ocidental" de verdadeira civilizacao e autentico desenvolvimento.

o segundo trabalho analisado - este de menor pretensao - su
blinha "multiplicidade" caracteristica ao Isla (Antes, 2003), compre
endendo questao politica desde alguma "autoimagem islamica", A
perspectiva do autor ede ciencia da religiao, explicitando prindpios
e fundamentos da fe islamica, e discutindo visoes distorcidas sobre 0

mundo mulcumano, Dai afirmar permanencia de preconceito redu
cionista nesse caso, por ele denominado "preconceito islarn6fobo",
que reafirmaria a ideia de mulcumano como IIameaca". Nao obstante
esforco para refletir sobre perigos ameacadores, como 6dio racial e suas
consequencias nacionais e internacionais, denunciando inclusive situ
a<;ao dramatica de milhares de excluidos no mundo contemporaneo,
o autor cai num outro reducionismo: visao ufanista ocidental para

propor solucoes e "aprender a viver juntos".
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Assim, Peter Antes (2003, p. 148) adverte: '~'solu<.;aoislfunica' tra
balha como uma varinha magica para a solucao de todos os problemas,
mas perde em brilho e clareza quando echamada a dizer 0 que precisa
ser concretamente feito". Em outras palavras, 0 autor problematiza
formas politicas do mundo islamico. Por contraste, poder-se-ia indagar:
existe "solucao" na modernidade ocidental cujo "brilho" e "clareza"
podem dizer nesses termos "0 que precisa ser concretamente feito" no
mundo? Quale0 ponto de partida do autor para pensar desenvolvimento
e politica nesse sentido? Talvez sejam negligenciados aspectos tao ou
mais complexos que aqueles de sociedades ocidentais, como se poderia
pensar no caso da tradicao islamica e sua identidade religiosa, social,
cultural etc. Enfim, 0 problema dessas abordagens surge dos posiciona
mentos etnocentricos de saida, os quais desvalorizam, subestimam e/ou
reduzem fortemente situacoes complexas, ignorando contextos socials,
politicos e culturais ao discorrerem sobre muculmanos, Dai a limitacao,
por exemplo, quanto a interpretacoes sobre acoes desses povos.

POI outro lado, nas ciencias sociais no Brasil, surgem estudos
antropologicos' cujos enfoques privilegiam (re jconstrucao etnica e re
ligiosa em comunidades muculmanas do pais. Nessa perspectiva estao
pesquisas como de SilviaMontenegro (2002) analisando producao de
discursos estereotipados pela midia, e contradiscursos pela Sociedade
Beneficente Muculmana de Rio de Janeiro" enquanto "adscricoes po
sitivas de identidade" de mulcumanos, 0 trabalho de Claudia Voigt
(2004) ocupa-se do uso de veu entre mulheres da comunidade arabe
muculmana de Florianopolis enquanto "signo de pertencimento ao
grupo". Denise Fagundes (2002), por sua vez, examina recriacoes da
tradicao na comunidade palestina de Chui, fronteira entre Brasil e
Uruguai. E Vitoria Peres (2006), para citar apenas alguns dos referidos
estudos, analisa 0 "tipo de identidade que esta religiao esta adquirindo
no campo religioso brasileiro".

Nessas pesquisas, sublinha-se urn diferencial interessante de
saida, que consiste na proposicao (explicita) de conhecer singularida
des de grupos islamicos sem recorrer a discursos essencialistas sobre
Oriente. Portanto, considera-se pertinente tal alternativa para leituras
distintas sobre mundo mulcumano, Este ensaio move-se nessa linha
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de trabalho, conhecendo modos de pensar e agir desde 0 suI do Brasil
onde a pluralidade etnico-religiosa oferece amplo campo de estudo,
e desde nossa condicao de antrop6logas ocidentais. Inicialmente, por
facilidade de acesso ao municipio e particularidade de familias de
mulcumanos na hist6ria local, contatamos membros da comunida
de islamica situada na cidade de Lages, Santa Catarina, cuja origem
remonta ao pas-guerra (1939-45). No segundo semestre de 2004, em
equipe'. realizaram-se varias saidas a campo.

Conhecemos nesse municipio a primeira mesquita inaugurada
no suI do Brasil, e entrevistamos alguns dos fundadores da comuni
dade religiosa e seus descendentes. 0 encontro com essas pessoas nos
possibilitou contatar tambem 0 xeique da comunidade islamica de
Plorianopolis, autoridade que nos recebeu em seu escritorio, na capital,
diversas vezes. A experiencia de campo em Lages e Florianopolis nao
apenas foi valiosa - ate por receptividade de membros das comuni
dades em ambas as cidades, manifestando brio por falar desde suas
tradicoes e costumes -, mas tambem indispensavel para uma reflexao
sobre 0 sentido de sacrificios levados a termo por homens-bomba.
Agora, sem negar os limites do trabalho de campo - pessoas, locais e
comunidades visitadas e tempo disponive! para isso -, a experiencia
foi satisfatoria para alguma analise do tema, haja vista descricoes e
dados sobre islamismo durante conversas e entrevistas.

Nossa pesquisa de campo em pequena escala, por assim dizer,
corroborava estudos sobre multiplicidade de olhares dentro do islamis
mo -lembrando duas grandes tendencies que dividem 0 Isla: os suni
(ortodoxia), que representam maioria (85%); e os shii (heterodoxia),
que correspondem aminoria (15%). De fato. nao se pretende explicar
o modo de agir de homens-bomba. Antes, buscamos referentes cul
turais e religiosos, sugerindo possivel interpretacao para imolacoes
humanas. Mais que iniciativas isoladas e/ou individuais, estas seriam
manifestacoes de expressao social (e politica) no mundo islamico.
presentes em distintos contextos e angariando seguidores dentro de
diversas tendencias islamicas",

Advertimos que a intencao do estudo nao e justificar ingenua
mente praticas de grupos mulcumanos, nem tampouco defender, sem
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mais, argumentos em favor de acoes violentas. Pelo contrario, espera
mos compreender algo de um universo complexo de significacoes, por
acreditar que a antropologia - na esteira de Peter Fry (comunicacao
informal)? - permite exercicios de "iconoplastia", estes de relativizar,
distanciar-se, desrespeitar Icones dominantes, para oferecer perguntas
ihteressantes de serem respondidas hoje. Assim, interpretam-se ac;oes
de homens-bomba perguntando pela natureza de seus atos no mundo
contemporaneo, 0 que faria alguem se sacrificar voluntariamente? Ha
recompensa para 0 sacrificio? Alguma 16gica legitimaria acoes como

essa? Equal ea eficacia simb6lica (e social) resultante de sacriflcio?
Eis algumas das questoes que orientam este estudo.

Para fazer exercicio antropol6gico, dialogamos pela experiencia
de campo com obras e teorias de Marcel Mauss, em especial, sobre

sacriffcio (2001) e dadiva (2003). Analises importantes nesse sentido,
pistas aproximadas de abordagens maussianas servem ao debate. E
mais, dialogos com autores contemporaneos que oferecern leituras
oportunas sobre 0 pensamento do autor de Essai surledon. Assim, al
guns textos sao destacados: Teixeira-Pinto (1993); Bourdieu (1996);

Godelier (2001); Caille (2002), dentre outros. Agora, a perspectiva
fundamental do estudo vern das vozes dos sujeitos entrevistados,
conversas mediante as quais - e s6 por meio das quais - epossivel
dialogar pelas descobertas das teorias de Mauss",

Comunidade Islamtca em terras catarinenses

Santa Catarina e dos estados brasileiros apontados pelo histo
riador Peter Demant (2004, p. 188) como lugar de concentracao de
mulcumanos. Na cidade de Lages, serra catarinense, conhecemos in
tegrantes da comunidade islamica brasileira", 0 local foi, inicialmente,
sugerido por um membro da nos sa equipe de trabalho que reside nesse
municipio (ver nota n. 5). Fomos bern recebidos quando da chegada
acidade, e as conversas foram tranquilas, alias, as pessoas com quem
dialogamos descreviam com certo entusiasmo seu modo de pensar e
agir conforme tradicoes e costumes islamicos. Demonstraram tambem
satisfacao por nos receber em Lages, e falar de sua vida familiar e re
ligiosa lembrando suas origens mulcumanas. Talvez 0 fato de termos
chegado ao local por intermedio de alguem conhecido dessas pessoas
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explicasse algo da boa acolhida. Assim, comecavamos perguntando
por que Lages teria sido escolhido por imigrantes mulcumanos, 0 que
os teria motivado a permanecer nesse lugar? Algumas palavras sobre
hist6ria da cidade podem, nesse caso, ser oportunas'", Os informantes,
de maneira geral, relataram diversos elementos aqui sublinhados.

Na primeira metade do seculo XVI, viajantes europeus, bandei
rantes paulistas e religiosos jesuitas percorriam a serra catarinense,
fazendo da regiao lugar de passagem (Queiroz, 1981, p. 20). Nova
etapa seria inaugurada com 0 "cicIo do ouro" (Minas Gerais, 1700) e
demandas de comercio surgido nesse momenta (novas mercadorias,
transporte, alimentos etc.). Tal fato colocava Santa Catarina na rota
de comercio entre Rio Grande do Sul e Sao Paulo. Assim, fixariam
residencia na regiao, em especial, moradores de Laguna, Sao Paulo e
Taubate desde 1730 (Costa, 1982, p. 34). E como caminho de comercio,
a referida rota serviria igualmente aparagem de tropeiros, ao trato de
animais, ou como local de permanencia de alguns viajantes, os quais
se tomavam fazendeiros, criando gada em grandes propriedades. Por
outro lado, a "Vila de Lages" nasceu no Brasil colonial, adequando-se
a estrategias de ocupacao de terras e protecao de fronteiras territoriais.
Tratava-se, portanto, de interesses geopoliticos e militares tambem
(Costa, 1982, p. 67). 0 povoado de "Lagens" foi fundado por Antonio
Correia Pinto de Macedo no ana de 1766, tendo este erguido uma
capela em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres.

Nas primeiras decadas do seculo XX, viriam descendentes de ale
maes e italianos para a regiao migrando do suI do Estado catarinense,
a fim de desenvolverem atividades de agricultura familiar. Por volta
de 1940, da-se inlcio ao cicIo de exploracao de madeira com italianos
oriundos do Rio Grande do SuI. Fato que culminaria com aumento
da populacao local, e consequente estimulo ao comercio na cidade.
Os primeiros mascates (vendedores ambulantes) apareceriam em tal.
contexto, sendo chamados pelos habitantes locais de "turcos" - termo
de conotacao pejorativa para "qualificar" negociantes espertos; nesse
caso, tomou-se sinal diacritico para marcar diferencas, Ora, "turcos"
eram imigrantes libaneses dedicados ao mercado de tecidos e confec
~6es. Esses estrangeiros teriam se deslocado de suas terras de origem
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no pes-guerra (1939-45) em busca de melhores condicoes de vida no
Brasil. Alem de insercao no mercado local, os libaneses trouxeram
para Lages sua religiosidade e tradicao islamica,

Movidos pela fe no Deus unico, Ala, e obedientes a doutrina
gravada no Alcorao por obra profetica de Maome, mulcumanos cul
tivariam praticas religiosas de sua patria de origem e erigiriam na
cidade, em fins da decada de 1970, a primeira mesquita do sul do
pais. De bela arquitetura, construida com cuidados especiais - volta
da para Meca; respeitando 0 calendario lunar; seguindo modelo de
construcoes dos proses de origem etc. -, alem de ser simbolo visivel
da religiosidade islamica em Lages, e espaco de congregacao de seus
fieis no municipio. Quanto acomunidade islamica ai constituida, ela
e numericamente pequena, somando 35 a 40 familias. Pela fala dos
fieis entrevistados", a comunidade mantem unidos seus membros, e
vivas praticas religiosas: "Agente vai, toda sexta-feira, ao meio-dia,
rezar; "no final de semana, a gente tambem reune as familias, faz urn
almoco, uma confraternizacao" (INFO 1,2004). Ressalta-se ainda que,
embora 0 pais de origem dos fieis da comunidade seja 0 Libano, alvo
de recorrentes conversas entre si, eles afirmam: "( ... ) comunidade
nao e so [a] do teu pais de origem, so [a] dos teus parentes (...) 0

islamismo e 0 arabe" (Costa, 1982, p. 67). Nesse sentido, sentem-se
parte do "mundo muculmano" como algo que transcenderia fronteiras
nacionais e se enraizaria em origens religiosas 12.

Fe e Isla: caminho de identidade

Alguns elementos recorrentes nos relatos dos fieis entrevistados
nos chamaram atencao, repeticoes que, pensando acoes como as de
imolacoes humanas, poderiam dar pistas sobre sentidos das acoes de
homens-bomba - alias, segundo os informantes, entre estes "homens",
haveria muitos/muitas jovens. Observa-se certa relacao univoca entre
o pensar, valores religiosos e de tradicao islamica e acoes dos fieis, algo
que se traduziria em termos de identidade ou ethos islamico". Com
efeito, compreende-se que 0 pensar e 0 agir no Isla estao constituidos
e gravados no Alcorao, A revelacao do Deus unico, guardada no "livre
da palavra divina", teria sido confiada ao profeta Maome (570-632
d.C.), que, gravando palavras de Deus no livro sagrado, decorava-as e
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pregava-as ao longo da vida. Assim, mensagens divinas ao povo podiam
ser recopiladas (parcialmente escritas) e decoradas pelos seguidores
desde entao. Agora, a formulacao final do livro teria sido realizada
somente apos a morte do profeta, sendo 0 primeiro escriba Zaid Ibn
Tabit, autor da "missao" (Nabhan, 1996, p. 23).

Urn primeiro aspecto interessante quanto ahistoria da tradicao
coranica, segundo a autoridade religiosa entrevistada, estaria no fato do
Alcorao se manter"absolutamente fiel arevelacao divina", 0 que mar
caria uma profunda diferenca em relacao aBfblia crista. Ou seja:

[a Bfblia]nao foi escrita com a mesma fidelidade e, portanto, encontrar
se-iam misturadas as palavras divinas e as palavras do profeta, assim
como as interpretacoes dos apostolos e as de seus seguidores. Nesse
sentido, os quatro livros que compoem a Bfblia so foram oficializados
no ano 330 d.c. em Roma, 0 que teria levado a uma distorcao muito
grande (INFO 2,2004).

oAlcorao seria a propria palavra divina - pura, inalterada, preser
vada enquanto mensagem de revelacao de Deus e em sua eficacia salva
dora. Em outras palavras, 0 Alcorao constituiria "padrao absoluto" de
preceitos e condutas (Antes, 2003, p. 137). Deve-se total obediencia ao
livro sagrado. Assim concebido, nao haveria duvidas sobre leis a serem
guardadas, gravadas e praticadas desde 0 Alcorao. Por outro lado, nao
existiriam rmiltiplas interpretacoes do texto, nao havendo necessidade
de mediadores. 0 que ha. portanto, e encontro direto "entre criador e
criatura" (Demant, 2004, p. 35). Nesse caso, sublinha-se a centralidade
da "palavra divina", religiosamente observada e adorada em todas as
dimensoes. como lembra a autoridade religiosa: "( ...) quando se Ie 0 Al
corao, sente-se a pureza da palavra divina, inclusive os gestos e a atitude
mudam de maneira especial". Alem do sentido de "pureza" guardado
no Alcorao, a revelacao divina seria ultima e genuina mensagem de
Deus, pois, embora reconheca profetas e messias da tradicao judaica e
da crista, 0 islamismo entende que Maome foi 0 ultimo "inspirado" a
selar "longa serie de profetas" (Antes, 2003, p. 38).

Para essa tradicao, 0 islamismo e"a religiao autentica e universal
que, apesar de ter [embora tenha] sido revelada em arabe e por meio
do povo arabe. abrange a todos e dirige-se a todos" (INFO 2, 2004).
Tendo em conta que se trata de religiao configurada em base historica
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e universalista, 0 Isla tern por fundamento a crenca em Deus unico. a
quem se deve submissao total (Demant, 2004, p. 27). Nas palavras da
autoridade religiosa, 0 significado de "isla" apontaria para submissao
a Deus, assim como esta no Alcorao:

"Deus quando criou os ceus e a terra disse: 'venham a mim obedientes ou
contra a vontade'. Eles responderam: 'n6s viemos submissos, obedientes
ao Senhor' (...)". Quando voce declara que e submisso avontade de
Deus, voce tern que seguir sua vida com todos os seus sentidos, com
todos os fatores da sua vida diredonados a Deus, obedecendo a ordem
de Deus e a lei de Deus (INFO 2,2004).

o Isla compreenderia fidelidade alei divina (absoluta) e sub
missao total a Deus como principles que regem (e assim deve se-lo)
todas as esferas da vida humana. Ao longo dos tempos, a religiao e
suas leis tornaram-se modelo de vida, tradicao guardada e transmi
tida de geracao a geracao: ou seja, tornaram-se (tambem) cultura.
Nesse caso, sua autoridade e reconhecida fortemente nos depoi
mentos dos fieis entrevistados. Religiao e leis divinas guiam vida de
indivfduos e seus destinos (em todas as etapas de desenvolvimento
humano), e igua1mente da coletividade - quanta a configuracao
de relacoes entre homens e mulheres; concepcao e conducao de
familia, economia, governo, justica, sociedade (Demant, 2004, p.
35). De fato, 0 Isla criaria sentido de totalidade de vida, e as diver
sas dimensoes desta (religiosa, moral, social, politica, economica,
cultural), abarcando individual e coletivo, estariam intimamente
relacionadas em certa continuidade inclusiva.

Ainda que se perceba, na fala de entrevistados, diferencas funda
mentais entre imanente/humano e transcendente/divino, seu discurso
desde religiao parece sugerir algum amalgama entre as dimensoes.
aproximando ordens distintas de coisas. Lembrando Marcel Gauchet
(1985), diriamos que 0 transcendente se instala no imanente. Neste,
individuo e coletividade seriam compreendidos em continuidade
totalizadora. Admitem-se diferencas ontol6gicas entre individual e
coletivo, mas ambos estariam concorrendo ao todo. Por contraste,
poderiamos evocar binomios classicos da modernidade ocidental:
ceu/terra: Deus/humanidade; corpo/alma: materia/espirito: individuo/
sociedade;homem/mulher: religiao/politica,dentre outros. Elementos
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que aparecem separados e ate contrapostos nesse caso, no islamismo
surgiriam como continuidade articulada (e articuladora).

Neste exerdcio antropol6gico, e dificil encontrar categorias pre
cisas para descrever essas questoes desde a fala dos fieis sobre suas
praticas religiosas. De qualquer forma, desejamos enfatizar, aqui, ideia
de superacao pelo Isla do que chamariamos de dualismo, concebendo
o mundo criado desde outra 6tica. Estudos sobre islamismo reiteram
sentido de integracao entre diferentes esferas, em particular, politica
e religiao. Nesse sentido, poderiamos sugerir 0 carater inclusivo delas.
Agora, e interessante anotar tambem, pela fala de informantes, certa
ambiguidade quanto ao tema, manifestada quando eles explicitam
sua nocao de dualidade, por exemplo:

(...) A dualidade esta no universo, existe 0 bern e 0 mal, 0 homem e
a mulher, a energia positiva e negativa, 0 par de cada especie, uma
completa a outra. Se nao fosse assim, como a gente diferenciaria uma
montanha de uma terra plana? Porqueexisteessaformaalta da terra que
apresenta a montanha, e, se nao fossepor ela, a gente nao ia diferenciar
urn do outro. (INFO 3, 2004).

Uma coisa eguiar-se por prindpios e concepcoes que sustentam
(e integram) a diferenciacao ontol6gica. Outra coisa seria, de fato,
que praticas correspondessem a isso sem mais. Nao obstante, chama
atencao 0 modo como mulcumanos conceberiam a diade alma/corpo,
Existem referencias na tradicao coranica. por exemplo, que denotariam
tratamentos diferenciados quanto ao campo do dualismo. No caso de
punicoes prescritas pelas leis islamicas, cujas penalidades recaem so
bre 0 ffsico-corporal, nota-se algum acento peculiar na interpretacao
sobre exigencia referente ao tipo de castigo aplicado. Como observa a
autoridade religiosa:

Na verdade, a dualidade euma so, nao euma dualidade separavel,
Entre 0 corpo e alma, os estagios de relacao sao variaveis. uns sao
conscientes e outros inconscientes. Conscientes, somente essa parte
aqui, nessa vida. Apos a morte. a relacao dessa alma com 0 corpo e
uma relacao diferente, nao como aqui; aqui 0 corpo mais domina, por
isso ele precisa de comida, bebida, disso, daquilo; a alma nao precisa
de nada disso. Apos a morte a alma que domina. Terminada essa
fase, entra em outra, que ea fase interna, de ressurreicao do corpo
e a integracao da alma com 0 corpo, uma integracao completa (...).
Enquanto punicao, vamos dizer, a lei islarnica nao separa, ena tese
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dos dois ao mesmo tempo; no caso. por exemplo, de cortar a mao
do ladrao. 0 que significa? Ela tern urn efeito material e urn efeito
educativo 11 propria alma espiritual (INFO 2, 2004).

Nessa perspectiva, e admitindo 16gica de continuidade/articulacao
entre dualidades inseparaveis, entenderiamos politica e religiao como
uma s6 coisa. Uma separacao radical nesse sentido, de fato, jamais
teria sido praticada em comunidades islamicas, haja vista seus pre
ceitos, desde os quais indivtduos e coletividade (sociedade), inclusive
esfera politica, devem realizar submissao total apalavra divina grava
da no Alcorao. Igualmente nocoes de moral, etica e justica, herdadas
da tradicao, representariam logica religiosa de continuidade. Nossa
questao seria: ate que ponto e possivel falar de "relacao" entre politica
e religiao - nos termos em que se compreendem essas dimensoes na
modernidade ocidental- se pelas leis islamicas isso integraria algu
rna totalidade de vida? Por outro lado, poder-se-ia pensar tambem a
dupla indivlduo/sociedade. Prindpios religiosos do Isla contemplam a
dimensao coletiva (social) da vida - solidariedade entre membros da
comunidade islamica -, sublinhando fortemente esse aspecto.

Peter Antes (2003 p. 109), por exemplo, assinala que 0 ideal de
educacao no Isla ensinaria lndividuos a priorizar a coletividade (socie
dade) e seus interesses. Ou seja, individuos tenderiam a subtrair-se,
sem desaparecer, mas favorecendo a ideia de coletivo (social) - 0 que
seria distinto do prot6tipo individualista nas sociedades ocidentais (Du
mont, 1992) 14. Preceitos referentes ao "social" mostrariam algo singular
nessa tradicao: insercao no mundo cultural (a Arabia) no qual se da
a revelacao divina - territ6rio habitado por tribos nomades, pastores
e comerciantes, cujos valores se baseariam em vinculos familiares e
comunitarios, e resguardados por certos principios, por exemplo, honra
(ligada ao controle da sexualidade feminina) (Demant, 2004, p. 37).
Apreende-se, pois, alguma configuracao do mundo islamico compre
endendo perpetuacao da antiga tradicao pelas letras do livro sagrado,
que, por sua vez, seria fiel arevelacao de Deus desde suas origens.

Agora, tudo isso tern de ser pensado levando em conta que prin
cipios e valores de tradicao coranica nao teriam transcendencia se nao
estivessem integrados em praticas rituais (Geertz, 2000, p. 107). Ou
seja, estados animicos, motivacoes e concepcoes de existencia ai se
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encontram e se reforcam. Tal aspecto, captado na fala de fieis sobre
suas experiencias de religiosidade no Isla, e igualrnente assinalado
ern alguns estudos (Antes, 2003; Demant, 2004; Nabhan, 1996). Ali
as, depoimentos nesse sentido destacaram "os pilares" da tradicao
diretamente ligados as praticas rituais: formula da confissao: oracoes
diarias: jejum; esmola; peregrinacao a Meca. Segundo fieis das co
munidades visitadas, oracoes tern prevalencia na religiosidade e vida
diaria de mulcumanos, A autoridade religiosa entrevistada afirma que
elas seriam "manifestacao verbal de adoracao a Deus". Isso significa:
'~s cinco oracoes por dia fazem corn que 0 muculmano [se] lembre da
presenca de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua profissao, ern
todas as horas do dia; por isso [as oracoes] comecam antes do nascer
do sol, vao ate a hora de dorrnir" (INFO 2,2004).

Alem da pratica diaria de oracoes pessoais, mulcumanos se re
unem as sextas-feiras, meio dia, para oracoes comunitarias. Quanto
ao mes do jejum, celebra-se coletivamente 0 recebimento do Alcorao:
nesse caso, do nascer ao per-do-sol, os fieis evitam certas praticas, como
ingestao de bebidas e cornidas, relacao sexual etc. (Demant, 2004, p.
27). Assim, dizem os entrevistados, trata-se de ritual indispensavel a
"disciplina de autocontrole e de purificacao interior" (INFO 1, 2004).
E mais: ao mesmo tempo ern que promove autodisciplina, 0 jejum
reforca Iacoscomunitarios, motivando encontros farniliares e confrater
nizacoes (do anoitecer ate a madrugada). Sobre esmolas, considera-se
"dever de todo muculmano [de] ajudar os que necessitam, como urn
ato de caridade". As demonstracoes "voluntarias" de caridade, segundo
a autoridade religiosa, tern aver tambem corn "imposto" anual que
mulcumanos oferecern a sua comunidade. Trata-se de contribuicao
obrigatoria para gastos e services da mesquita, sua aplicacao e feita
de acordo corn 0 tipo de ingresso dos fieis (INFO 2, 2004).

Mulcumanos falam. ainda, sobre orientacao coranica de pe
regrinacao ao lugar sagrado, Meca. Embora tal observancia muitas
vezes corresponda a algo esporadico e/ou eventual, ela representa ato
indispensavel a vida religiosa de seguidores do Isla. Nesse sentido, pe
regrinacao epratica obrigatoria, mesmo que esta se realize apenas uma
vez na vida do fiel. Ela seria mais urn dos testemunhos de submissao
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a Deus e as leis islamicas, Em geral, sao individuos que disp6em de

recursos financeiros - nao so para hospedar-se na cidade de Meca,
mas especialmente para deixar sua familia amparada (aviso a ser re
ligiosamente cumprido) no tempo em que estiverem em peregrinacao.
Por outro lado, a peregrinacao adquire certo tom apologetico, Os fieis
falam em "assembleia universal que reline os muculmanos do mundo
todo, de todas as racas, de todas as cores, de todas as linguas; de todos
os cantos da terra se retinem [mulcumanos] em urn lugar so, onde

adoram urn Deus tinico" (INFO 1, 2004). Nesse caso, revelam-se fortes
experiencias espirituais (e emocionais), convertendo-se em viagem de
resgate (reencontro) da "identidade de fe do monoteismo". Mulcu

manos demonstram sua obediencia, fe e entrega ao Deus unico - urn
dos informantes lembrou, inclusive, que muitos idosos morrem em
peregrinacao, mas, para estes, isso significaria "ganhar na loteria".

Finalmente, prindpios, normas e valores do Isla, assim como suas
praticas rituais e de "disciplina" religiosa dai decorrentes, estariam
diretamente relacionados ao sentido de entrega ao Deus. Tudo seria
oferenda divina. Demonstram-se fe e submissao ao Deus unico. A for
mula de confissao islamica professaria a vontade divina como soberana
destinacao de toda a hurnanidade. Permanente (e total) adoracao ao
Deus teria motivacao em ideal ou utopia estendida, ao longo da vida,
a experiencia dos fieis, cujo sentido seria salvacao plena (individual e
coletiva), premio de justificacao etema no paraiso, apos 0 juizo final. A
formula acompanha fieis que, antes de tudo, professam verbalmente sua
fe: UA crenca e base de toda a nossa visao (...). A palavra do testemunho
da unicidade de Deus, a palavra do testemunho de que neste universo
existe urn unico Deus, nao existe outro Deus (... )" (INFO 2, 2004).

Sacrificio e reciprocidade na tradlcao Islamlca:
dialogando com Mauss

A experiencia de campo, de certo modo, nos colocou frente a
prindpios (e valores) de tradicao islamica mediante fala de infor
mantes e suas descricoes (e opini6es) em tomo a costumes e praticas
religiosas de famflias e comunidade de mulcumanos em Lages. Agora,
sem proceder a passagem inadvertida desses relatos para algo como
"explicacao de causas" sobre ac;6es de homens-bomba, e vice-versa
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- de resto, leitura que temos criticado neste estudo nos termos de
ponderacoes anteriormente feitas -, observam-se pistas desde as quais
alguma interpretacao do fenomeno seria possivel, do nosso ponto de
vista, descrevendo modos de pensar e agir da referida tradicao, que, por
sua complexidade, forneceria elementos de legitimidade para praticas
religiosas, e permitiria formular hip6tese sobre imolacoes humanas, por
exemplo. Nesse caso, urn exerdcio antropol6gico nos sugere matizes
quanto ao comportamento de homens-bomba.

Grosso modo, nao queremos afirmar que islamismo produz
homens-bomba, ate porque falas da autoridade religiosa e fieis entre
vistados mostrariam leviandade nesse tipo de afirmacao. A questao
seria mais complexa. E por assim dizer, procuramos urn ponto de par
tida para este ensaio. De fato, ocupamo-nos de logica e configuracao
do fenomeno quanto ao sentido que este presumiria e/ou abarcaria.
Para pensar 0 que corresponderia a essas acoes, de saida. recusamos
ideias como terrorismo e suicidio, julgando-as insuficientes para dar
conta da complexidade que comportaria 0 fenomeno. Vamos supor
que tais nocoes nao compreendem a a<;ao de maneira suficiente, ou
que elas sejam inadequadas para 0 caso em questao. A hip6tese, por
contraste, sustenta-se mediante aspectos que devem ser discutidos ao
se examinar 0 tema. Por exemplo, suiddio nao se aplicaria ao fenomeno
homens-bomba, porque, neste, nao se trata de "dar morte a si proprio"
sem mais - como se depreende do modo ocidental de explica-lo,

Em outras palavras, haveria sentido mais profundo nesse caso,
porque, 0 "dar morte a si pr6prio" comportaria nao somente a<;ao em
si mesma (em hip6tese de existir algum paralelo antropol6gico entre
homens-bomba e suicidas), antes, representaria reacao contra objetivos
politico-militares de outrem, saindo de esfera estritamente pessoal.
Por outro lado. nao poderia igualmente ser qualificado como terroris
mo, pois por esta nocao se define forma de coacao em que se recorre
sistematicamente ao terror, nao descrevendo 0 fenomeno em questao:
ou seja, por vezes, 0 que tern sido chamado de terror teria mais aver
com "metodos" compreendidos no ambito de guerras, e, portanto, ti
raria 0 carater inocente e/ou desavisado de urn dos lados (vitimas) em
relacao ao outro lado como "ameaca" (terroristas), e certamente com
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consequencias interpretativas que isso produziria. Alias, como metodo
de guerra, explosivos nem sempre foram detonados junto ao corpo
de homem ou mulher, eram utilizados por outras estrategias - e nao
menos arriscadas, segundo Calavia Saez (comunicacao pessoal) 15.

Assim, por urn lado, suspeitando da inadequacao de termos e
perspectivas de explicacao (etnocentricas) do fenomeno desde Oci
dente, e, por outro, de peculiaridade ligada ao sentido de imolacao
humana para homens-bomba desde Oriente, entendemos que urn
estudo antropol6gico seguindo esta Ultima suspeita poderia contribuir
para novas interpretacoes". Com efeito, nesse caso, se dizemos que,
alem do carater politico-militar; existiria tambem, e de modo particu
lar, algum sentido sociorreligioso do fenomeno, como compreende-lo
lidando com essa aparente ambiguidade e sentido multiple do mesmo?
Em conversas com os informantes, 0 que captamos como duplo sentido
ou equfvoco,de fato, desvelava elementos constitutivos de ac;ao funda
mentada no campo religioso, este que se mostra como fonte plena do
pensar e agir de mulcumanos. Nas palavras de fieis entrevistados:

Nao, nao [se] encontra violencia nenhurna no Alcorao, mas ele - 0

"homem-bomb a" - pensa que, dando a vida dele por urna boa causa, ele
vai ganhar 0 paraiso. Bntao, 0 sentido de matar e outro, e uma entrega.
o suicidio para ele nao e urn suiddio. Eurn sentido diferente de fazer
tua missao e ir para 0 paraiso (INFO 1,2004).

Vamosampliar a visao desse sentido de "homens-bomba". Em qualquer
revolucao sempre havera urna teoria e uma filosofia por tras, certo? E
essa revolucao sempre tern seus adeptos, que a teoria junta [eles], une
[eles] no mesmo objetivo; a favor desse direito, eles conseguem se auto
dominar, sacrificar e desprezar suas vidas em beneficio do bern comum.
Isso nao somente referente ao Isla, ate qualquer Estado, qualquer pais,
qualquer exercito: ele tenta formar grupos ou celulas dessa natureza,
para a defesa da patria e do Estado. No islamismo 0 sentido disso ediferente.
Eu nao quero justificar 0 que esta acontecendo, nem tao pouco criticar,
porque isso ai e urn outro assunto. Mas n6s temos urna vida e temos
bens, isso que n6s possuimos dessa vida. Nao posso pegar a tua vida nem
tambem pegar teus bens, isso e urn direito teu. Isso, para um muculmano,
ndo me pertence; alias a qualquer um ser humano, seja muculmano ou ndo,
verdadeiramente ndo the pertence essas duas coisas. Isso afpertenceaDeus. Matar
uma pessoa e urn crime que Deus declara no Alcorao, que aquele que
mata urna pessoa intencionalmente e como se tivesse cometido 0 pecado
de matar todos os humanos e ele tera urn castigo (...). Mas, no caso,
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quando 0 assunto edefesa dasua pdtria, dasua religiiio, dasuadignidade e
dasuaje, entdo, voce oferecera isto com a maiorgratidiio ea maior satisfacdo a
Deus (INFO 2,2004, grifo nosso).

Depoimentos tambem chamam atencao para paralelos e con
trastes entre imolacao de homens-bomba e sacrificio daqueles cujas
praticas revolucionarias poderiam ser, de algum modo, comparadas
aquela. au seja, para mulcumanos. "0 sentido e diferente". A diferenca
equivaleria aagregacao do simb6lico neste sentido: pertencimento do
humano adivindade (transcendencia), busca do paraiso (0 alem) fora
do mundo terreno/humano. Esse rumo se realizaria na e pela entrega
(oferenda de si mesmo) a Deus. Ora, a ideia de sacrificio e interessante
a tal perspectiva, do nosso ponto de vista, para classificar 0 fenomeno,
embora levante outras quest6es: Tratar-se-ia de que tipo de sacrificio?
Por que 16gica0 compreenderiamos? E quanto a referentes culturais
que 0 descreveriam? Perguntas que, pelo dialogo com Mauss e Hubert
(2001), fornecem argumentos pertinentes ao tema deste estudo.

Analisando teorias sobre sacrificio, e apreendendo alguma 16gica
nesse caso. mediante 0 que reconhecem como diversidade de rituais
sacrificais, os autores sublinham certa prevalencia de "unidade de
acao". a qual se definiria por "( ...) estabelecer uma comunicacao entre
o mundo sagrado e 0 mundo profano por intermedio de uma vitima,
isto e, de uma coisa destruida no decorrer de uma cerimonia" (Mauss;
Hubert, 2001, p. 223). Nessa perspectiva, sacrificio corresponderia a
mediacao entre mundo "sagrado" e "profane" (Teixeira-Pinto, 1993,
p. 167), estabelecendo contato entre "duas ordens de realidade", e
mobilizando forcas necessarias em determinados contextos sociais.
Ao tomar este como principio que opera no caso de sacrificios, e im
portante lembrar que 0 conteudo destes mudaria ao longo da hist6ria:
de nocao prosaica e materialista (obtencao de beneficios categoricos
junto aos deuses) passaria a concepcao espiritual, compreendendo
fins transcendentes (salvacao de almas; imortalidade; paraiso etc.).
Assim 0 conceberiam as chamadas religi6es hist6ricas (Callie, 2002,
p. 196; Gauss, 2003, p. 198).

Pensando 0 sacrificio desde 0 fenomeno aqui examinado, ho
mens-bomba e sua ac;;ao podem ser vistos segundo conteudo desta
ultima nocao, ja que seu sacrificio se orienta por/para fins transcen-
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dentes. Por outro lado, esses "homens" fariam igualmente mediacao
entre mundo profano e sagrado, aproximando ambos os planos da
vida. E mais: homens-bomba e sua imolacao sao meios (ponte) de
comunlcacao/interacao entre os mundos. Nesse sentido, eles seriam
vitimas e sacrificantes ao mesmo tempo. No ato de se consagrar, esses
elementos estariam presentes simultaneamente nos homens-bomba,
enquanto estes mudariam de natureza: de estado profano passariam
ao sagrado (Mauss, 2003, p. 151). Daf serem incorporados a nova
categoria: martires". Ora, tratar-se-ia de concepcao (e suas consequ
encias praticas) mediante a qual coletividades estabeleceriam formas
de identifica<;ao/proje<;ao partindo de carencias e necessidades pro
prias. Nessa condicao singular, homens-bomba seriam revestidos de
poder - concedido pelo sagrado (transcendente) -, transmitindo-o
(e irradiando-o) ao mundo profano. Nesses termos, seria apreendida
alguma eficacia simbolica do fenomeno.

Com efeito, pelos aspectos considerados acima, inferimos, quanto
ao ato sacrifical, que homens-bomba agem por necessaria dinamica de
entrega e retribuifdo (mobilizacao de forcas e tributos), cuja dimensao de
troca permite paralelos e contrastes nesse caso em proveito de nossa
analise. Em outras palavras, pistas apontadas por Mauss (sua teoria
sobre sacrificio data de 1899) fazem pensar quest6es que, mediante da
dos compreendidos desde imolacao de homens-bomba hoje, emergem
de factivel correlacao entre rito sacrifical e dinamica de reciprocidade.
Nesse sentido, vale recordar afirmacao de Mauss e Hubert:

Se 0 sacrificante da alguma coisa de si, ele nao se da; ele se reserva
prudentemente. :E que, se ele da, em parte epara receber. 0 sacrifido
se apresenta, sob urn duplo aspecto. :E urn ato uti! e euma obrigacao.
o desinteresse se mistura af com 0 interesse. Dai por que com tanta
frequencia foi tao amitide concebido sob a forma de contrato. No fundo,
talvez nao haja sacrificio que nao tenha alguma coisa de contratual
(Mauss; Hubert, 2001, p. 225).

Em Ensaio sobrea Dddiva (2003), Mauss nao desenvolve esse tema,
embora se encontre ai ideia de coisa contratual preexistente no rito
sacrifical. Seguindo 0 autor, "a destruicao do sacriflcio tern precisa
mente como finalidade ser uma doacao que ha de ser necessariamente
retomada" (Mauss, 2003, p. 172). Por outro lado, estudos contempo-
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raneos privilegiam OS temas reciprocidade e sacrificio, de algum modo,
desenvolvendo reflex6es inauguradas por Mauss. Agora, seus matizes
devem ser levados em conta. Maurice Godelier (2001), ao pensar sa
crificio, interpreta-o como divida eterna de humanos para com Deus,
nesse caso, sem haver retribuicao possivel. Contrastando com 0 modo
de considerar reciprocidade como a entendemos na analise maussiana,
Godelier sugere novo acento:

A humanidade encontra-se em divida, portanto, desde sua origem,
em relacao as potencias que deram forma e deixaram como heranca 0

mundo em que vive,e esta dfvida eimpagavel. Nenhum contradom pode
ser "equivalente" a ela, pode cancela-la (Godelier 2001, p. 279).

Alain Caille (2002), afastando-se da perspectiva de Godelier, dis
cute sacrificio desde 0 par reciprocidade/dadiva. Para 0 autor, epreciso
reinterpretar assertivas de Mauss e Hubert sobre sacrificio conforme
pistas de Ensaio sobre a dadiva (Mauss, 2003). Grosso modo, Caille dis
corre sobre sacrificio/reciprocidade/dadiva partindo da linguagem do
dom (Caille, 2002, p. 166). Enfim, 0 exame dos trabalhos de ambos os
autores aponta para oposicoes. por exemplo, quanto ao tema sacriffcio,
para ficar apenas neste ponto. De urn lado. enfatizam-se divida eterna
e impossivel pagamento (retribuicao) da mesma; de outro, destacam
se reciprocidade e dinamica de dom/contradom em que essa se move.
Embora sejam interessantes, seus argumentos ficam, de certa maneira,
polarizados entre uma e outra solucao encontrada nesse sentido.

Ora, gostariamos de pensar sacrificio e reciprocidade tendo em
conta peculiaridade que corresponde a cada uma das nocoes dife
renciando-as entre si e, ao mesmo tempo, mantendo-as diretamente
imbricadas. Isso porque, nos estudos aqui evocados de Marcel Mauss,
aparecem dois campos teoricos distintos, como foi supra mencionado.
Por outro lado, 0 tema do sacriffcio teria sido "esquecido" por estu
diosos, incluindo nesse descuido 0 proprio Mauss, que deslocaria para
segundo plano seu "problema original". Dai ser tarefa interessante para
antropologia repensar - dando continuidade ao debate - problemas
inicialmente investigados por Mauss (Teixeira-Pinto, 1993, p. 168).
Nesse caso, dados da experiencia de campo em Lages e Florianopolis,
e inforrnacoes transcritas de entrevistas de feis das comunidades isla-

ILHA
Revista de Antropologia

267



Andrea Iissett Perez Fonseca e Marta Magda Antunes Machado

micas em ambas as cidades sao oportunos argumentos de saida para
falar do nosso tema dialogando com Mauss.

Inicialmente, sublinhamos a nocao de reciprocidade implicita
no evento de imolacao de homens-bomba. Em primeiro plano, vemos
abnegacao, submissao (absoluta) e entrega ao Deus (e sua vontade).
Nao obstante, por mais altrufsta que seja 0 ato, ele nao e sem interes
se. Logo, ha busca explicita de compensacao, aspiracao que, pela fala
de mulcumanos, nao pertence a ordem material das coisas, nem ao
imanente (imediato):

Por vontade pr6pria ninguem quer morrer. Quem gosta da morte? Ou,
entao, quem gosta de tirar todos os seus bens e entregar para outro? Mas
os companheiros do Profeta fizeram isto por seu livre arbitrio. Vendo que
atras deste ato ha urna grande recompensa. A recompensa e a satisfacao
de Deus e seu contentamento com a pessoa, a absorcao do castigo infernal,
o lugar no paraiso, A salvacao, Com certeza, ele nao espera a recompensa
de alguem aqui na terra. 0 que ele espera da sua vida? 0 que ele espera
em troca? Fazer urn monurnento e colocar no meio da prac;;a? 0 que vai
adiantar isso para ele? Vaidevolver sua vida? A iinica coisa que a pessoa
espera, nesse sentido, eo sucesso na outra vida (INFO 2,2004).

Porem, a reciprocidade que se move pela comunicacao com 0

sagrado nao equivale aquela percebida pelas relacoes sociais. Efe
tivamente, nota-se mudanca significativa na natureza da relacao
apreendida no primeiro caso. Isso quanto as partes envolvidas, aos
objetos trocados, ao direcionamento, pOI assim dizer, e tempo em que
alguma troca se efetiva. Ora, configuracao particular de elementos
dessa relacao e posta, fundamentalmente, pela distancia ontol6gica
dos seres que se relacionam: seres humanos de urn lado (0 imanente)
eo Deus tinico de outro lado (0 transcendente). Assim, a comunicacao
entre as partes se da num plano de verticalidade, ou melhor, trata-se
de relacao assimetrica de carater hierarquico entre ser superior e suas
criaturas (Callie,2002, p. 168; Godelier, 2001, p. 290). 0 tipo de troca
reve1a outra dimensao, nesse caso, mais contundente. Nesse sentido,
existiria exacerbacao de abnegacao, e, igualmente, amplificacao de
interesse calculado (Callie, 2002, p. 168).

Os homens-bomba seriam sujeitos de ato categ6rico de entrega,
cuja oferenda e dar-se a si mesmo (sem reservas) a Deus. Por essa
oferta, em troca, eles esperam receber bern maior ("amplificado"):
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o paraiso (salvacao eterna). Nessa relacao hierarquica, sublinha-se
ainda uma dimensao de poder: humanos submetendo-se avontade
de Deus e sua lei. Mais que troca eventual, e possivel capta-la desde a
reciprocidade, mesmo se esta ocorre em escala de tempo diversa, e, por
longa duracao. contempla sujeitos de epocas e geracoes distintas. Por
outro lado, a troca nao comeca pela imolacao de homens-bomba. Ela
e continua ao movimento desencadeado, por assim dizer, pela divida
original de humanos com deuses criadores do mundo vivido (Gode
lier, 2001). Agora, em oposicao a assertiva de Godelier sobre divida
impagavel, 0 dom primogenito e retribuido mediante fe e permanente
submissao ao Deus unico.

Efetivamente, fieis buscam 0 sentido mais fundo de suas vidas
na pratica ritual diaria da religiao, Ou seja, ha contradom humano, e,
embora este seja inferior ao dom divino, corresponde acontraprestacao.
Nessa diferenca entre humano/divino, observa-se relacao hierarquica
entre estes. Mauss lembra isso se referindo as relacoes hierarquicas
mediante "dons agonisticos". Seguindo 0 autor, a magnitude de dons
oferecidos e destruidos e marca de status social e poder:

Por meio desses dons [os agonisticos, de destruicao e perda de grandes
riquezas] se estabelece uma hierarquia entre os chefes e seus suditos,
entre os siiditos e seus mantenedores. Dar esinal de superioridade, de
ser mais, de estar mais alto, de magister; aceitar sem retornar, ou sem
retornar mais, e subordinar-se, tornar-se cliente e servidor, fazer-se
pequeno, escolher 0 mais baixo (Mauss, 2003, p. 255).

Nessa perspectiva, imolacao de homens-bomba culminaria como
prova de submissao absoluta, a qual seria especie de extensao do even
to de reciprocidade entre divinolhumano. Alem disso, a troca nao diz
respeito ao plano individual, ja que 0 sujeito sacrificado entrega sua
vida por causas coletivas (sociais): em defesa da patria, religiao, fe,

Espera por isso recompensa igualmente maior: salvacao para toda a
humanidade. Assim, sua ac;ao contempla a coletividade, inserindo-a
na reciprocidade e dadiva. Outro aspecto e interessante pensar por
esse par: ha duplo carater na ac;ao de homens-bomba, ou seja, e ato
"voluntario, aparentemente livre e gratuito", e, ao mesmo tempo, e
"obrigado e interessado" (Mauss, 2001, p. 157). Portanto, a questao
viria da aparente natureza desinteressada, altruista e voluntaria do
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ato de dar, que, de fato, manifestaria interesse e sentido de obrigacao,

Como compreender obrigacao em algo que se apresenta como ato livre?
Mauss sugere ver 0 social igualmente pelo conjunto de forcas que atuam
influenciando e delimitando 0 agir individual- aliancas sociais, relacoes
de poder, forcado simb6lico, valores morais, dentre outros. Nesse caso,
ideia oportuna e desenvolvida por Bourdieu, i.e., habitus:

Essa economia muito especial [a da reciprocidade] se ap6ia, ao mesmo
tempo, em estruturas especificas e em estruturas incorporadas,
disposicoes - habitus - que essas estruturas pressupoem e produzem ao
lhe oferecer suas condicoes de realizacao. (...) Isso significaque 0 dom
como ato generoso s6 epossfvelpara agentes sociais que adquiriram,
em universos onde sao esperadas, reconhecidas e recompensadas,
disposicoes generosas adaptadas as estruturas objetivas de uma
economia capaz de garantir-lhes recompensa e reconhecimento
(Bourdieu, 1996,p. 9).

Com efeito, entendemos que a tradicao islamica - acima descrita
apenas em linhas gerais - fomeceria contexto amplo de estruturas
mediante as quais seriam produzidas disposicces determinantes para
acoes de fieis. No caso de homens-bomba, pelos aspectos aqui subli
nhados, e possivel identificar algo dessas disposicoes. Por exemplo,
submissao constitui urn dos elementos centrais da doutrina religiosa
para muculmanos, compreendendo forma de conduta, raciocinio, rela
~ao e a~ao no mundo. Os cinco pilares de praticas rituais no islamismo
correspondem aoblacao ao Deus unico. Pelo habitus, a fe incorporada
desde cedo aos costumes de familia e categ6rica para configuracao
de vida social e pessoal de sujeitos, como lembra 0 fiel: "( ... ) 1<i [no
Oriente Medic] e outra coisa. Desde os cinco ou seis anos uma crianca
na escola ja aprende a ler 0 Alcorao: aqui nao e desse jeito. A grande
maioria desses paises arabes tern 0 Alcorao no ensino, tern que aprender
a mernorizar" (INFO 1,2004).

A profissao religiosa constante de fieis cria condicoes para exer
cicio de obediencia, submissao e entrega total ao Deus. Ensinamentos
do Alcorao e documentos religiosos produzidos ao longo dos tempos
concorrem para firmar (reafirmar) vontade de Deus e leis a serem
cumpridas pelos fieis coletiva e individualmente. Seria esta 16gica
revelada pela obediencia de Abraao ao Deus. Ele tambem recebe a
palavra divina e a aceita incondicionalmente, 0 resultado de sua en-
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trega e0 fortalecimento da fe, mas igualmente beneficios para toda a
humanidade. Dai ser chamado 0 "pai da fe", Nesse caso, a coletividade
teria prevalencia sobre 0 individuo. Abraao nao teria imolado seu filho
simplesmente por capricho divino, ou, menos ainda, para salvar-se a
si mesmo. Ele 0 fez pela eficacia da entrega (obediencia) avontade de
Deus, aceitando alianca divina mediante livre decisao.

Enfim, contextos culturais islamicos - marcados pelo c6digo
religioso - legitimariam modos de pensar e agir cujas disposicoes se
orientariam para 0 sentido de entrega total ao Deus. Entrega, alias,
alimentada por grandes ideais. Em primeiro lugar, salvacao etema
(paraiso). Em seguida, "utopia islamica" (Demant, 2004, p. 329), que
seria busca de sociedade justa. Agora, nessa perspectiva, homens
bomba seriam representacoes simb6licas e rituais (amplificadas) da
disposicao de entrega, orientando-se asatisfacao de ideais de salvacao
e justica social. Assim:

Aquele que esta lutando por um ideal e0 mesmo que voce [ao] defender
se contra um agressor para proteger sua vida, mas voceesta fazendo este
ato porque voce esta cumprindo uma ordem de Deus. Acredita em Deus
e acredita que este agressor ira para 0 inferno, ira ser castigado e voce,
ao se defender e matar, nao sera punida. Voce acredita que Deus te deu
o direito de proteger sua vida como a vida do proximo. Se 0 proximo
tirar sua vida, voce esta fazendo uma coisa pela causa de Deus, porque
esta vida nao the pertence, mas pertence a Deus. A pessoa que esta
lutando num pais onde ele esta vendo sua patria violada, sua mulher,
seus filhos, seus bens, sua riqueza, sua casa esta sendo destruida, sua
vida esta sendo tirada, ele esta lutando nao por causa somente disso,
mas tambem porque Deus deu 0 direito de lutar para proteger estas
coisas, porque a construcao da vida humana eatraves da protecao destas
coisas. Segundo 0 Alcorao, aquele que mata uma pessoa ecomo [se]
tivesse matado toda a humanidade, aquele que da a vida para alguem,
da a vida para toda a humanidade (INFO 2,2004).

Conslderacoes flnals

Finalmente, algumas ponderacoes devem ser feitas. Antes de
tudo, reconhecer a complexidade do fenomeno analisado, e suas impli
cacoes diversas para os limites deste ensaio. Em seguida, lembrar que
parte da diflcil tarefa de tratar sobre 0 tema tern a ver com 0 "lugar"
desde 0 qual falamos e pensamos. Nossa aproximacao das comuni-

ILHA
Revlsta de Antropologla

271



Andrea Lissett Perez Fonseca e Marta Magda Antunes Machado

dades islamicas em Lages e Plorianopolis pode ser interpretada como
alguma leitura antropologica ocidental do que sabem e pensam "nati
vos" rnulcumanos. De fato, 0 exerdcio que fizemos nao teve intencao
de negar, por assim dizer, esse dado de saida - e isso esta registrado
no texto. Agora, limites dessa natureza e outros mais para entender
assunto complexo nao nos impedem de sugerir caminhos pelos quais
seria interessante avancar: eis nossa modesta tentativa.

oesforco, portanto, corresponde aapreensao de perspectiva do
"outro" (Viveiros de Castro, 2002), 0 que vale dizer, desde seu olhar/
saber/pensar, e por dialogos com estudiosos de tradicao ocidental",
Marcel Mauss, nesse sentido, nos ajudaria a seguir pistas do trabalho
de campo. Rejeitando ideias preconceituosas servidas ao moralismo
dominante dos que condenam acoes ditas terroristas no Ocidente,
procuramos conhecer modos de pensar e agir de mulcumanos, ouvin
do seus relatos sobre tradicao islamica e 0 que descrevem acerca de
homens-bomba. Quanto aac;ao desses homens, tinhamos perguntas
sobre suas motivacoes, contextos, l6gicas, eficacias relativas ao fe
nomeno em questao. Dialogamos pela experiencia etnografica com
teorias sobre sacriffcio e reciprocidade de Mauss, recorrendo tambem
a contribuicoes de autores contemporaneos,

Atualmente, 0 assunto das violencias desafia sociedades e go
vemos em todos os cantos do mundo. Em entrevista ao jomal Folha de
Sao Paulo, Jacques Derrida (2004)19, ao ser interrogado sobre terrorismo
e medo de terror hoje, criticava uso ideologico da propria definicao.
e afirmava que 0 futuro dependeria da filosofia e de novos conceitos
criados por filosofos - "urn novo conceito do politico" e "urn novo
direito intemacional". Mais importante que isso, seria perguntar se
respostas podem ser sempre fabricadas pelo Ocidente e sua capacidade
de inventar solucoes para 0 mundo. De certa maneira, gostariamos de
propor visao sensivelmente diversa dessa.

Entrariamos pelos referentes culturais e simb6licos da tradicao
islamica mediante os quais 0 fenomeno homens-bomba poderia ser
descrito como recriacao contemporanea desta. Ora, tomando-o como
"fato social total" (Mauss, 2003), apontamos para seus aspectos reli
giosos,politicos, economicos, sociais, simb6licosetc. no contexto global
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de sociedades contemporaneas - nesses termos, cremos que Demant
(2004) faz afirmacao acertada: "0 fundamentalismo muculmano e
moderno". Com efeito, homem-bomba einvencao de sociedades mo
demas, seus conflitos e suas crises. Por outro lado, etambem invento
forjado de atualizacao de tradicao milenar, cujos c6digos sao evocados
para legitimar, por assim dizer, praticas de enfrentamento dos contras
tes de hoje. Nao apostamos em acoes violentas como melhor opcao em
todo caso. Porem, entendemos que a antropologia pode ser meio de
interpretacoes inclusivas do olhar do outro, e, por conseguinte, menos
viciadas em seus pontos de partida.

Nao dizemos que islamismo produz homens-bomba. Sugerimos
ser 0 problema mais complicado do que avaliam usualmente ocidentais.
Pistas do trabalho de campo nos permitiriam matizar algumas ques
toes. Indagando sobre sentido de praticas religiosas de mulcumanos,
sublinhamos a forca da tradicao islamica para configuracao de modos
de pensar e agir dos fieis. Assim, a ideia de "disposicoes incorporadas"
(Bourdieu, 1996) ajudaria a compreender submissdo, abneqacdo, entrega
ao Deus iinico na esteira de praticas fixadas pelo habitus.

Por outro lado, sacrificio seria analisado igualmente nesses termos
acima desde 0 universo simb6lico do Isla. Sobre sacrificio na teologia
crista, Mauss (2003) faz comentario interessante para pensa-lo tambem
dentro do islamismo. 0 sacrificio, que teria sido sublimado, tornara-se
estrategia de a<;ao/defesa frente a situacoes perigosas, quando "0 contra
ataque do caos e 0 mal requerem incessantemente novos sacriffcios.

criadores e redentores" (Mauss, 2001, p. 167).0 tema do sacrificio seria,
por conseguinte, oportuno para assinalar nuances neste estudo.

Homens-bomba e suas acoes podem ser percebidos na perspectiva
de sacriffcio redentor como resposta a contextos conflitantes de ameaca
a mulcumanos e sua coletividade. Nesse caso. principios religiosos e da
tradicao islamica serviriam aos embates de muculmanos contra forcas
do "mal", e sua eficacia se traduziria por praticas contundentes. Pela
fala dos fieis. compreende-se eficacia do sacrificio de homens-bomba
mesmo entre os que dizem condenar a violencia, Malgrado esta, esses
homens ("eles") sao exemplos de entrega absoluta ao Deus, e sua deci

siva obediencia avontade divina afigura-se como especie de martfrio,
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o qual atualizaria urn sentido da fe tal como edescrita no Alcorao
pelo sacriffcio do primogenito de Abraao, pai da fe (trecho citado em
epigrafe no inicio deste ensaio). 0 sacrificio de homens-bomba seria,
pois, de algurn modo, recnacao contemporanea da permanente ofe
renda ao Deus, submissdo total asua vontade.

Notas
1 Esta reflexao foi, inicialmente, desenvolvida como atividade academica no eurso

de Teoria Antropol6gica II, coordenado pela professora Miriam Pillar Grossi, no
Programa de Pos-graduacao em Antropologia Social da Universidade Federal de
Santa Catarina (PPGAS/UFSC) em 2004.Agradecemos a professora a oportunidade
de realizar essa pesquisa, sua leitura do texto final, seus comentarios e incentivos
para aprimorar questoes interessantes no trabalho. Agradecemos tambem ao
entao colega nesse curso, Geraldo Augusto Locks, que, integrando nossa equipe
nos inicios das atividades de campo, sugeriu a cidade de Lages para contato com
mukumanos, prontificando-se a pedir permissao aos membros da comunidade
islamica local para nossa visita, e participando de varies encontros e entrevistas
com essas pessoas. Nossa gratidao dirige-se igualmente ao professor 6scar Calavia
Saez, docente do referido Programa, pela disponibilidade generosa e exigente
leitura do texto quando da proposta de publica-lo como artigo; de fato, suas criticas
nos ajudaram a rever e aprofundar argumentos aqui expostos. A seu modo, cada
qual esta presente neste ensaio, 0 que muito nos honra. E por isso mesmo eborn
lembrar que as ideias deste artigo sao de nossa responsabilidade. Por fim - mas
nao por Ultimo-, agradecemos as pessoas entrevistadas a gentil recepcao de nossas
inquietacoes, 0 respeito com que trataram da pesquisa e a generosidade de oferecer
muito mais do que buscavamos inicialmente. Obrigada por sua ajuda.

2 Vamos usar 0 termo "homens-bomba" sem esquecer que dentre individuos
envolvidos com as acoes violentas existem muitas mulheres - alguns
informantes ressaltaram que elas representariam numero menor que homens.
Neste artigo, 0 uso da expressao, em especial, quer lembrar imagem divulgada
por autoridades e governos que afirmam "combater 0 terrorismo", e pela rnidia
que veicula a mesma.

3 Estudos aqui referidos sao de producao recente, pouco mais dos ultimos cinco anos.
Pesquisas no Brasil sobre 0 Isla - em base te6rica - sao bastante reduzidas. Demodo
geral, pensamos, por exemplo, no grande numero de revistas e jornais de circulacao
nacional que deram enfase ao tema dos homens-bomba, e de outros veiculos de
informacao nesse caso a epoca imediatamente posterior ao dia 11 de setembro,
oeupando-se mais da divulgacao de nondas vendaveis sobre Oriente Medic (e
mulcumanos). e menos de analises fundamentadas em estudos cientfficos,

4 Sociedades Beneficentes Muculmanas sao instituicoes autonomas que agregam
seguidores do islarnismo. A mais antiga delas esta em Sao Paulo, e foi fundada
em 1929. Essas instituicoes surgiram das preocupacoes de imigrantes com "0

distanciamento dos muculmanos, e principalmente de seus fllhos, da religiao de
origem" (Peres, 2006, p. 93).

5 Em princfpio, 0 trabalho orientado pela professora Miriam Grossi seria feito
em equipes. No nosso caso, estavamos em tres academic@s: Andrea, Geraldo e
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Marta Magda. Para experiencia de campo, Geraldo indicou 0 municipio de Lages,
onde residia, pois conhecia membros da comunidade islamica e particularidades
desta na cidade, 0 que facilitaria contato com as pessoas e 0 contexto para nosso
estudo, ja que tfnhamos pouco tempo para isso. N6s tres fizemos visita a familias
de mulcumanos em Lages, entrevistamos fieis da comunidade serrana e de
Plorianopolis, nesta ultima, especialmente, conversando com uma autoridade
religiosa. Em Lages,foram muitas horas de conversas gravadas ao longo de urn dia,
desde a manha em que chegamos acidade, ate 0 final da tarde desse mesmo dia (22
de julho de 2004). Na capital, houve varies encontros no escrit6rio do xeique, porque
moravamos, Andrea e Marta, na cidade e tinhamos condicoes de fazer contatos com
ele mais seguidamente. Em ambos os municipios fomos generosamente recebidos
e atendidos em nossas perguntas e insistentes reflexoes. Ja falamos antes de nossa
gratidao pela acolhida dessas pessoas aequipe. Infelizmente, por razoes de forca
maior, Geraldo nao concluiu 0 trabalho te6rico conosco, mas, certamente, diversas
questoes das aqui formuladas tern sua contribuicao, embora assumamos os riscos
pela formulacao isentando-o de responsabilidade.

6 A ideia de martirio e sacrificio esta mais presente nos muculmanos shiitas, tendo
inclusive para estes significado fundador. Farhad Josrojavar (2003, p. 42-43)
observa que 0 fenomeno homens-bomba tambem e praticado por suniftas de
Palestina, Bgito, Afeganistao. Argelia etc.

7 FRY, Peter. Comunicacao informal em conferencia na Universidade Federal de
Santa Catarina, PPGAS/UFSC, 2004.

B A escolha de teorias inicialmente estudadas por Marcel Mauss e uma dentre tantas
possibilidades de analise do tema deste ensaio. Fizemos essa opcao, por entender
que haveria interessantes pistas nesse rumo, ja que em fontes de tradicao islamlca
seria sugerida imagem de sacrificio e martfrio, 0 que permitiria compreensao de
homens-bornba (Josrojavar, 2003).

9 Segundo 0 censode2000, o numero de seguidoresdo islamismo no Brasilede27.239,
embora fontes muculmanas falem de cifras variaveis como 500.000,1.000.000 ou
1.500.000, afirmando que em muitas pesquisas eles seriam classificados em outras
categorias. 0 consenso entre pesquisadores e de que provavelmente muculmanos
correspond am a aproximadamente 200 mil (Peres, 2006, p. 85; Voigt, 2004, p. 132).
Os mulcumanos radicados no Brasil descendem de irnigrantes arabes. sobretudo
de libaneses - que tern neste pais a maior comunidade de descendencia no
mundo - e sfrios, A diferenca das Imigracoes de alemaes, italianos ou japoneses,
os muculmanos vieram de forma espontanea, "sem agenciamentos ou empresas
envolvidas. Foram, na imensa maioria, indivfduos do sexo masculino que deixaram
seus paises em busca de melhores condicoes de vida. 0 fato de viajarem s6s
nao significou, no entanto, que essa migracao tivera um carater individual ou
aventureiro, ao contrario, esse individuo estava apoiado numa base familiar". Esses
irnigrantes se dedicaram, no comeco, ao comercio ambulante, e, posteriormente,
abriram suas pr6prias lojas (Voigt, 2004, p. 132-134).Muitos historiadores afirmam
que os arabes tiveram uma rapida assimilacao no Brasil, atribuida, de um lado,
a sua atividade comercial e ao uso da lingua portuguesa, e, por outro, de acordo
com Demant (2004, p. 188-189), ao fenomeno da "tolerancia intercomunitaria"
e da "mesticagern" que caracterizaria 0 Brasil: "( ...) aqui a sobrevivencia de uma
cultura islamica especifica tem que lidar com a presence de uma cultura receptiva
'demais', sendo considerada por alguns 'leviana', em comparacao aos preceitos
puritanos do isla". Com efeito, os ultimos anos para islamismo e sua comunidade
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brasileira seriam momento de expansao, inclusive com apoio financeiro e logistico
da Arabia Saudita. De certo modo, nossa recepcao pela comunidade islamica nOS
lembrou essa possibilidade de convtvencia pacifica entre alteridades.

10 Para conhecer outros dados hist6ricos sobre a regiao serrana catarinense e a cidade
de Lages,ver Bloemer (1966), Costa (1982) e Queiroz (1981).

11 Preferimos guardar os nomes das pessoas entrevistadas, destacando suas falas
relevantes para 0 presente estudo, dentre as muitas dos relatos e reflexoes feitas por
elas, e fazendo referenda a esses fieis junto as suas afirmacoes citadas no artigo,
conforme letras iniciais da palavra "informante". Nesse caso, entre parenteses,
aparecem: INFO 1 (membro adulto da comunidade islamica em Lages, e filho de
urn dos fundadores desta na cidade); INFO 2 (xeique da comunidade islamica no
sul do Brasil, residindo e trabalhando na capital catarinense); INFO 3 (membro
mais antigo da comunidade Islamica em Lages, sendo urn de seus fundadores no
municipio serrano).

12 Importante notar: esse sentido ampliado de que fala 0 informante supoe, ainda
assim, urna deflnicaoetnica restrita do mundo mulcumano, que, de fato, inclui urna
grande parte de fieis muculmanos nao-arabes (Calavia Saez, 2009, comunicacao
pessoal).

13 Interessante pensar 0 tema identidade tendo em conta teorias e conceitos
formulados desde as ciencias sociaisnesse sentido, 0 que nao e objeto deste ensaio.
Evocamos 0 assunto a medida que este se mostra ligado a questoes religiosas e
socials, no caso, para refletir sobre homens-bomba. Agora, identidade remete ao
conceito de etnia assirn descrito: "Na linguagem cientffica corrente, 0 termo 'etnia'
designa urn conjunto linguistico, cultural e territorial de certo tamanho, sendo 0

termo tribo geralmente reservado para grupos de menor dimensao" (Bonte; Izard,
1991, p. 242, traducao nossa). Para estudo minucioso do tema, ver, por exemplo,
reflexoes propostas por Richard Jenkins (1997, p. 9-15, traducao nossa), 0 autor
sublinha elementos para compreender ideia de etnia segundo 0 que denomina
"the basic social anthropological model of ethnicity", Nesse caso, "ethnicity"
corresponderia: 1) as diferencas culturais, 0 que levaria a percepcao de identidade
socialenquanto dialetica entre semelhanca e diferenca. 2) a cultura, dentro da qual
ocuparia lugar central; 3) a capacidade de mudanca que esse "fato" teria na cultura
ou em situacoes em que fosse produzido e reproduzido; 4) a dimensao coletiva e a
individual que caracterizariam "identidade social", manifestadas, externamente,
por lnteracao social, e, intemamente. por autoidentificacao.

14 Dumont (1992, p. 35) afirma que 0 mundo ocidental teria levado mais de
dezessete seculos configurando urn tipo de sociedade caracterizada por orientacao
individualista. Nessa sociedade, 0 individuo comecaria aparecendo como urn
valor, que, lentamente, iria se posicionando no cenario social, ate chegar a sua
forma moderna de "ser moral, independente, autonomo, e por consequencia
essencialmente nao social, que veicula os nossos valores supremos e ocupa 0

primeiro lugar na nossa ideologia moderna do homem e da sociedade",
15 Comunlcacao pessoal em discussao sobre 0 tema, 2009.
16 Tanto mais se mostra irnportante urna pergunta pela imolacao de homens-bomba

se lembrarmos que 0 Isla - diferentemente do Cristianismo e Budismo - nao e
uma religtao sacrifical e/ou de martirio. Ou seja, 0 misterio fundador de sua fe
nao corresponde a este de sacriffcio do pr6prio Deus, como se compreende na
teologia crista, por exemplo, ou a formas de purificacao por martirio, como se
apreende na espiritualidade budista. Embora existamsacriffcio e martfrio no
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islamismo - como esta lembrado em notas (seis, sete e 15) -, 0 fundamento da
fe repousa na revelacdo divina cujas palavras fie/mente guardadas pela letra doProfeta
Maome devem ser obedecidas e realizadas desde 0 Alcordo (Calavia Saez, 2009,
comunicacao pessoal, grifo nosso).

17 Embora reconhecamos que a categoria pode ter sentido polemico nesse caso, mdrtir
nos ajuda pensar 0 fenomeno homens-bomba quanta a certos aspectos. Farhad
Josrojavar (2003, p. 15, traducao nossa) afirma que 0 martirio, como sacriflcio de si
mesmo por causas sagradas, nao e fenomeno alheio a maioria das religioes: assim,
tanto no cristianismo como no islamismo, sacrificios seriam associados "a nocao de
testernunha, estando. por sua vez, esta ideia vinculada a luta contra a injustica e
a opressao". 13 interessante sugestao feita pelo autor de compreender martir como
"figura intermedia entre 0 her6i e 0 santo". Por outro lado, Josrojavar lembra que
santo existe tanto no sunismo como no shiismo. Nessa perspectiva. mesmo se "0

martir nao e urn santo, uma vez que tern abracado a morte sagrada, pode medir-se
com as figuras santas e converter-se em seu companheiro no paraiso". De igual
maneira, 0 autor entende 0 heroi, ainda que seu heroismo nao seja de natureza
profana, "posto que [este] se compromete com uma causa nobre e religiosa que
pertence a uma logica de meritos no outro mundo" (Josrojavar 2003, p. 14). Agora,
oportuno anotar que, nao obstante sua analise na esteira de sacriffcio e martirio, 0

autor desenvolve argumentos pela logica de pensamento orientalista - questionado
neste estudo. Ou seja, ele conclui que 0 tipo de martirio praticado por homens
bomba e patologico e produto de ressentimento: "No islamismo radical, a relacao
com os demais, especialmente com 0 ocidental. esta dominada por urn 6dio que
destitui ao outro e 0 demonializa (... ) A martiropatia se produz quando opera a
inversao devida a urn ressentimento amplificado. Ja nao se deseja tanto realizar 0

ideal, mas desfazer-se da vida, aniquilando ao adversario numa visao apocaliptica
(...)" (Josrojavar, 2003, p. 98-100).

18 Ao refletir sobre atividade antropol6gica (fazer antropologico), Viveiros de Castro
propoe superacao de jogo discursivo que coloca "antropologo" em situacao de
vantagem em relacao a "nativo". Nesse sentido, sugere tomar todos os envolvidos
nessa atividade por antropologos, 0 que significaria admitir relacao de conhecimento
entre observador e observado operando alguma modificacao reciproca constituida
por "atualizacao de virtualidades insuspeitas do pensar". Nesse sentido, a ideia
de "relacionalismo" (perspectivismo para Deleuze) corresponderia a afirmacao de
que "a verdade do relativo e a relacao". Com efeito, a experiencia antropol6gica
tornar-se-ia efetiva nao pela explicacao do mundo do outro, mas pela possibilidade
de multiplicar 0 mundo do proprio observador. Essa tarefa realizar-se-ia, pois, por
meio da relacao antropol6gica, quando "ideias nativas" seriam tomadas como
conceitos (Viveiros de Castro, 2002, p. 113-148).

19 Derrida (2004, p. 10-11). No mesmo jornal, outro artigo enfatizava ainda mais
o que temos chamado de "olhar ocidentalizado" sobre questoes no mundo
contemporaneo, por exemplo, quando afirma: "No caso do Iraque, creio que os
americanos estivessem muito otimistas e cheios de ilusoes sobre 0 que achavam
que poderiam fazer no Oriente Medic. Foi urn erro. Creio ate que foi urn 'erro
honesto', e nao uma mentira total em relacao as intencoes por tras da guerra. Mas
foi ingenuidade acreditar que, depois de uma ditadura de 30 anos como a que existiu
no Iraque, as pessoas simplesmente iriam aceitar uma democracia rapidamente"
(Laqueur, 2004, p. A20).
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