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As famflias tribais 

Jean-Martin Rabot* 

1, Crise da moral e da familia? 
, 

A crise tornou-se num conceito premente da modernidade. Ao ponto de constituir 
uma preocupa~ao de ordem conceptual mais do que de ordem real. Fala-se indistin
tamente de crise das institui~oes e dos valores, da familia e do casamento_ Parece 
que existe mesmo urn movimento necr6filo que se apoderou das ciencias sociais, 
anunciando sllcessivamente, e as vezes simultaneamente, a morte do homem, 0 fim 
da hist6ria, 0 falhan90 da moral, 0 desaparecimento da familia tradicional. Tal obses
sao explica-se qui9a pelo sociocentrismo da modernidade, inerente a cultur\l ociden
tal, que padronizou formas de vida espec(ficos, atribuindo-Ihes urn valor universal. 
Deste ponto de vista, e como bern 0 viu 0 fIlasofo Jose Gil, a crise nao e mais do que 
a expressao da modernidade ocidental que esta «a reduzir cada vez rp.ais a margem 
das possibilidades, das possibilidades de vida, das possibilidades de escolha. Cada 
vez mais aparece, como unica possibilidade, uma via unica: uma via unica de ter urn 
emprego, uma via unica de criar uma familia, uma via unica de pensar, de ter ema
~oes, de amar .. ,» (<<Entrevista a Jose Gil», in Jornal de Negocios, de 8 de Janeiro de 
2010, pp. 6-9: 9 para a cita~ao). Assim, a modernidade viu-se incapaz de compreen
der os processos de mudan9a a que toda a forma instituida fica submetida. Ficou, 
embora de forma secularizada, enraizada na moral religiosa do Ocidente, segundo a 
qual «0 casamento estav~l entre urn hornern e uma mulher e urn dos principios na~ 
negociaveis» para «uma correcta convivEmcia civil e crista», como 0 professou 0 car
deal Saraiva Martins na Igreja da Sant(ssima Trindade, no quadro das celebra9iies 
po dia 13 de Maio de 2008, em Fatima. Ditames moralistas do mesmo tipo figuram 
no Boletim para a .causa de Beatifica9ao de Mons. Joaquim Alves Bras (Publica~il.o 
Trimestral n" 53 janeirolMar90 de 2008), que encontramos na caixa de correio e no 
qual Ii que e a ele que devemos a formula9ao seguinte: «Salvemos a familia e salva
remos 0 mundo». Ora, e sabido que na p6s-modernidadeja nada obedece ao principio 
da salva9ao. A chamada crise da familia que esta a ser invocada nos discursos poli
ticos, religiosos e sociais nao e mais do que a crise do «modelo patriarcal e familiar 
em que assenta a maior parte das estruturas industriais» (Costa, 1997: 9). Dito nas 
palavras de Moises Martins, a crise da familia e antes de mais a crise da desinte
gra~ao da fam(\ia «como institui~ao de controle, a medida que 0 sexo se desloca da 
casa para 0 local de trabalho e para todos os locais de relacionamento social, que 
exprimem a actual atmosfera «sensoI6gica», de que fala Mario Perniola» (2010: 2). 

A modernidade esqueceu-se do caracter relativo de toda a institui9ao social, da 
sua necessaria inscri~ao no tempo, da sua inevitavel circunscric;ao no espa~o. Julgava 
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que «a nuclearizac;ao dOB grupos domesticos e a conjugalizar;ao dOB casais» CSegalen, 
1999: 327) representavam 0 alfa e 0 omega de toda evolu~ao em materia de familia. 
Nao se mostrou capaz de se abrir «a. no~ao de fusao mobil ou fluida» (Xiberras, 1993: 
180) que melhor caracteriza a socialidade pos-moderna, ou seja, urn tipo de expe
riencia e de vivencia que aponta para urn retorno ao sistema de cla (Durkheim), a. 
comunidade emocional (Weber), a. tribo (Maffesoli), no coraGao d~ sociedades que se 
pretendem altamente marcadas pelo individualismo. , 

A familia, como no-Io recorda Engracia Leandro «tem-se tornado uma no~ao polis
semica» e pareee mesma que a «diversidade das suas estruturas, formas de organi
za~ao e representaGoes» (2001: 39) remete para 0 paradigma holistico, para 0 colectivo. 
Por outras palavras, a p6s-modernidade torna a descobrir 0 tipo de familia que encon
tr!ivamos nas sociedades tradicionais: a familia alargada. 0 casamento homossexual, 
o casamento post-mortem, a poligamia ou a poliandria, a formaGao de grupos movi
dos pela rela~ao fraterna entre os seus membros, a semelhan~a de,determinadas sei
tas, a adop~ao de determinados comportamentos, quase que orgiacos, apontam para 
o ressurgimento do tribalismo, prendendo novamente 0 homem a uma organicidade 
natural e ao todo c6smico. Nestas manifesta~iies, caracteristicas da p6s-modernidade, 
joga-se «a passagem do pleno institucional para a concavidade matriciah (Maffesoli, 
2010: 77). Parece mesmo que assistimos a uma inversao deste proc~sso que come~ou 
nas sociedades primitivas ate aDs dias de hoje, urn processo que culminou com a ins
tituiGao do casamento conjugal e da familia nuclear, urn processo evidenciado por 
Engels e que consiste no «estreitamento incessante do circulo que, nas origens, incluia 
toda a tribo e no seio do qual reina a comunidade conjugal entre os dois sexos" 
(Engels, 2007: 22). Regresso e regressao sao talvez as palavras-chave da p6s-moder
nidade. Daf que alguns sociologos prefiram 0 termo de «invol~ao» ao de revolu~ao 
(Baudrillard) ou 0 de «envolvimento» (Maffesoli) ao de desenvolvimento. 

A crise da moral e antes de mais a crise dos moralistas, daqueles que projectam 
o seu medo, a sua angiistia, o-seil ressentimento sobre 0 mundo, daqueles que pen
sam os tempos p6s-modern6s com as categorias da modernidade: a estabilidade, a 
fixidez, a estatica. Em vez de nos fixarmos obsessivamente no caracter unicamente 
institufdo de toda a organiza~ao, devemos reconhecer que esta e labil, inconstante, 
diniimica. S6 assim e que poderemos compreender, no sentido etimol6gico de «pren
der com», apreender na totalidade, «0 apelo mfstico da jubila~ao dionisiaca» (Nietzs
che, 1976: 106), caracterfstico da sensibilidade p6s-moderna. So assim e que 
poderemos apreender a constante dinamica do parentesco a que Godelier dedicou a 
sua grande obra, Metamorfoses do parentesco. Uma dinamica que diz respeito a tres 
factos: «a relaGao dos indivfduos com a sexualidade, a posiGao dos homens e das 
mulheres na sociedade (e por conseguinte as rela~iies entre ambos os sexos) e a situa
Gao das crian~as» (2004: 565). Uma dinamica que assente no seguinte processo: «0 
casalja nao se confunde com a familia, 0 conjugal dissocia-se do parental, e 0 paren
tesco reveste cada vez mais urn conteudo social independente do biol6gico ou do gene
tico» (ibid: 569). E precisamente esse alastramento do conteudo social do parentesco 
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que nos leva a falar de familias tribais, das quais as hordas pos-modernas, os feno
menos orgiacos, e mesmo os faetos instituidos, constituem 0 exemplo paradigmatico. 

2_ As hordas pos-modernas 

Os processos de transforma~ao que afectam as familias do ponto de vista da sua 
estrutura, nao va~ no sentido de um reforc;o do individualismo; va~ antes no sentido 
de um refor~o da comunidade. Aquilo a que Giddens chamou de "democratiza~ao da 
vida pessoaJ" (2007: 229) e que se alicer~a na ideologia de uma maior "participa~ao 
dos individuos na determina~ao das condi~iies exactas da sua associa~ao» (ibid.: 231), 
fen6meno que diz respeito as relac;oes amorosas e sexuais, aqu~lo que Luhmann 
denominou de "realiza~ao individual de sf» (1990: 195) e que remete para "um pro
blemade assump~ao da maturidade na pratica da vida propria, que\mn-entamos ao 
constituir lac;os, ao desfaze-los, ao renunciar a ideia de os ter, no decurso e uma longa 
vida». Neste processo nao estao excluidos os constrangimentos de grupo, a submis
sao as suas leis. Por outras palavras, os individuos encontram as razoes de viver no 
proprio grupo, prescindindo assim do "quadro Mico apropriado a uma ordem pes
soal democnitica que se conforme, em materia de relar;oes sexuais, assim como em 
outros contextos da vida pessoal, ao modelo do amor convergente» (Giddens, 2007: 
229), dispensando tambem toda a forma de "semantica, a semelhan~a da do amor 
paixao» (Luhmann, 1990: 199), enquanto cimento das liga~5es sociais. 

As lamentac;oes que ecoam no mundo politico, universitario e jornalistico, apon
tam para uma fragiliza~ao das rela~5es sociais e uma perda de valores, para uma 
individualiza~ao acrescida que impossibilita qualquer forma de auto-regula~ao das 
liga~5es sociais. Ora, as sociedades p6s-modernas sao profundamente holisticas, facto 
que os intelectuais tardam em reconhecer. Estes envenenam-nos com narrativas 
sobre 0 caracter inelutavelmente 'iiidividualista e unidimensional da sociedade, ao 
ponto de que toda a referencia a noc;oes como as de determinismo e constrangimento, 
tradic;ao e reproduc;ao, lac;o social e comunidade, se tornaram obsoletas, como 0 cons
tatou Zygmunt Bauman: "No mundo moderno-fluido a solidez das coisas, como ados 
humanos, e sentida como uma ameac;a: todo 0 juramento de vassalagem, todo 0 envol
vimento a longo prazo (e a fortiori eternol e anunciador de urn futuro perturbado por 
obriga~5es que restringem a.liberdade de movimento e reduzem a capacidade, como 
nunca se viu antes, de aproveitar as novas oportunidades que (inevitavelmente) se 
van apresentar. A perspectiva de nos encontrarmos presos· a uma coisa para toda a 
vida ii-nos completamente repugoante e assustadora» (2005: 375). 

For~oso e cons tatar, no entanto, que a realidade social raramente obedece as 
injun~iies dos intelectuais. De facto, na p6s-modernidade, caracterizada pela perda 
dos grandes discursos de referencia e de unifica~ao, surge aquilo que gostariamos de 
apelidar de familias tribais: hordas dominicais de n6madas que deambulam exis
tencialmente nas largas avenidas dos centros comerciais e que nos recordam que a 
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«pulsao de errancia» permanece estreitamente ligada a «dimensao estrutural do 
intercambio» (Maffesoli, 1997: 47 e 53); multidoes que se renderam ao mundo dos 
objectos, olhanrlo para eles, tocando-os, coleccionando-os, como se fizessem, como diz 
Antoine de Saint-Exupery na sua obra Lettre dejeunesse a une amie inventee, «selli 
a'saber, obla~5es a urn deus desconhecido»; grupos de ras que seguem.passo-a-passo 
o percurso as vezes perverso (per via) das suas vedetas, de personalidades que sao 
aduladas e que apesar de serem «artificialmente construidas ... cria~ urn estilo}) e 
«permitem ao homem contemporaneo encontrar uma identidarle por'mimetismo e 
dar urn sentido simples it vida» (Minois, 2005: 457); claques de futebol, como os 
Ultras Boys e os Fedayn da A. S. Roma, pertencendo respectivamente it extrema
-direita e a extrema-esquerda, claques eBsas que, muitas vezes, chegam a vias de 
facto, ao apoiarem urn mesma clube; her6is an6nimos das emissoes de tele-realidade, 
cujo desafio nao consiste em suscitar «uma ilusao consensual que procura mostrar 
o que as normas e as rela~oes sociais deveriam ser: uma comensalidade num mundo 
de oposi~ao individual, 0 de urn liberalismo onde, tal e qual como no mundo real -
o da produ~ao e do assalariado - em cada epis6dio da emissao urn ou outro dos can
didatos ficam pelo caminho, despedidos» (Bouvier, 2005: 284-285), mas antes pelo 
contnirio, em «encontrar uma paradoxalliberdade num enclausuramento colectivo 
e existir apenas em fun~ao de urn Eu comum» (Michel Maffesoli, «"Loft Story": Ie 
theatre de la cruaute», in Le Figaro, 6 de Julho de 2001); grupos informais dejovens 
que, nas raves, se reapropriam desses espa~os reservados a civiliza~ao capitalista 
que, «por meio da proclamac;ao da unidade e da universalidade do humano», permi
tiu «erigir 0 burgues ocidental moderno em paradigma da humanidade» (Fougey
rollas, 1979: 18), grupos esses que experimentam uma nova modalidade do 
«estar-juntos»; os seguidores da moda que procuram a originalidade ao. ponto de se 
submeterem aquilo que Simmel chamou de «escravidao da universalidade .. (Sim
mel, 1989: 191); os bandos juvenis que opoem it assepsia da vida social uma violen
cia gratuita e que contradizem os-principios fundadores de uma modernidade 
submetida aos processos ditos irreversfveis de racionalizac;ao e de intelectualiza~ao, 
em particular 0 princfpio da liberdade enquanto «poder autonomo da vontade», 
enquanto necessidade para 0 homem «de se emancipar como um ser consciente da 
sua independencia e mestre do seu destino pessoa]" (Freund, 1980: 114-115); tribos 
encabe~adas por figuras emblematicas, it semelhan~a dos artistas que baralham os 
c6digos da economia mercan~il e por figuras an6nimas, it semelhan~a dos apaixo
nados que «tomam Eros it letra .. (Duvignaud, 1986: 44), mostrando-nos «que as pos
sibilidades er6ticas nao se reduzem it (re)produ~ao» (Maffesoli, 1982: 37), it 
semelhan~a tambem do vagabundo que, «pelo seu afastamento de todas as classes 
e de todos os grupos, pelo seu ser sem ser, cuja indiferen~a a toda a integra~ao e a 
prova de uma disposi~ao para 0 ilimitado» (Duvignaud, 1986: 42), abana as certezas 
da vida quotidiana e cria urn novoestilo de vida. 

Ora bern, se e verdade que houve mudan~as, estas nao sao tao abruptas quanto 
se diz, quando se fala da passagem da familia tradicional, alargada, para a familia 
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nuclear, reduzida. E urn facto que a familia nuclear garante, em principia, a intimi
dade e 0 amor conjugal e filial. Relativamente a intimidade, Norbert Elias recorda-nos 
que, na Idade Media, uma epoca ainda nao submetida ao processo de domestica9ao 
dOB costumes e de controlo dOB afectos, naD existia intimidade. A promiscuidade era 
a regra e as sentimentos de pudor e de vergonha na~ pareciam existir. Muitas vezes, 
a nudez dentro da casa era conside'rada com a maior naturalidade. E por essa razao 
que Elias e de opiniao que as invenc;oes que mais marcar~m a entrada para a moder
nidade nao sao necessariamente aquelas que nos ocorrem directamente ao espirito, 
ou seja, a ffiaquina a vapor, 0 tear mecanico, etc. Devemos referir tambem invenc;oes 
mais discretas, quando nao anodinas, como a camisa de noite, conjuntamente com 
os talheres e 0 len90. A introdu9ao destes elementos contribuiu de uma forma ine
gavel para uma nitida racionalizac;ao dos comportamentos no seia da economia fami
liar. De facto, os estilos de vida da familia rnodificaram-se profundamente, sob 0 
impulso do processo civilizacional que principiou nas cortes reais, antes de se espa
lhar sucessivamente pelas familias nobres, pelas familias burguesas e, finalmente, 
pelas familias proletarias. Toda a comunidade humana e confrontada com a questao 
da gestao das puls6es sexuais. Esta gestao foi principalmente impulsionada pelos 
esfor90s conjugados da moral crista e, rnais tarde, da moral capitalista. Nesse pro
cesso teve um papel de relevo "a liga9ao matrimonial, sob 0 controlo das autorida
des civis ou religiosas. C .. ) Do Renascimento ate as Luzes observa-se urn claro 
desenvolvimento da esfera domestica, devido a irresistivel promoc;:ao, enquanto 
espa90 de intimidade, da familia conjugal, em detrimento de uma sociabilidade mais 
vasta, encorada na paroquia, na vizinhanc;:a, ua amizade e no parentesco. C .. ) Longe 
de ser um dado intemporal, 0 casallegitimo fica entao extremamente dependente da 
evolu~ao geral da civiliza9ao. De meados do seculo XVI ate ao seculo xx, 0 nucleo 
conjugal cUissico constituiu a unidade debase primordial, 0 lugar de encontro pri
vilegiado dos corpos individuais e das normas, 0 unico espa90 licito de expressao da 
sexualidade» (Muchembled, 2005: 42-43). 

Relativamente a rela9ao conjugal ou filial, for90so e reconhecer que, no passado, 
esta nao era determinada pelo amor. Assim, temos de admitir que, contrariamente 
ao sagrado, que «e urn elemento na estrutura da consciencia e nao uma etapa da 
historia desta consciencia» (Eliade, 1994: 10), a vida sentimental deve ser entendida 
como sendo historicamente marcada, podendo 0 seu nascimento ser datado. Basta 
dizer que ela e relativamente recente, como 0 mostrou Luc Ferry: «Tuda indica, de 
facto, que, durante seculos e, pelo menos nos tres seculos que precederam 0 advento 
das Luzes e 0 nascimento do universo democnitico (seculos XV a XVIII), 0 principio 
fundador da familia nao tenha tido praticamente nenhuma rela9ao com aquilo que 
hoje em dia costumamos chamar 1'0 amor". (oo.) De uma forma geral, 0 fundamento 
da familia tradicional na~ tern sido 0 sentirnento e foi necessario esperar que a sub
jectividade moderna se formasse e que a noc;:ao de individuo livre se tornasse uma 
realidade sociologica concreta, para que a afinidade para com 0 outro, eja mio a tra
di9ao irnposta, pudesse constituir urn novo modo de organiza9ao familiar» (1996: 120 
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e 130). Essas reflexaes valem tamMm para as relaeoes filiais. Roje, os filhos sao, em 
principio, desejados e amados. Jii nao sao concebidos (nos dois sentidos da palavra) 
para serern meramente mao-de-obra au «carne para canhao». 

Estamos muito longe do tempo em que Marx elogiou os artigos da lei da fabrica, que 
conciliavam a instrueao primaria com 0 trabalho infanti!. Marx considerava de facto 
que 0 trabalho era altamente recomendavel para as crianeas que tinham a possibili
dade de estudar. Em Marx, 0 trabalho infantil tomou-se mesmo numa propedeutica 
para que 0 homem pudesse aicanear a pleuitude do seu ser, seguindo a concepeao que 
Owen e Fourier tinham do Romem integra!. Um texto do Capital pode esclarecer-nos 
a esse prop6sito: «Ao consultar as professores, as inspectores de fabrica reconheceram 
rapidamente que as crianeas das fabricas que frequentam a escola apenas durante 
metade do dia aprendem tanto, e as vezes mais, do que os alunos regulares. ( ... ) Basta 
consultar os livros de Robert Owen para nos convencermos de que 0 sistema de fabrica 
fez desabrochar a educaeao do futuro, uma educa~ao que uuira, para todas as crianeas 
de uma certa idade, 0 lrabalho ptodutivo com a instrw;do e a ginastica, e isto na~ s6 
enquanto metoda para aumentar a produc;ao social, como tambem enquanto unico 
metodo para produzir homens completos» (Marx, 1977: 986 e 987). 

E certo que a individualizaeao da vida modema trouxe beneficios incaiculaveis, 
mesmo que estes tenham sido adquiridos por meio de uma legislaeao imposta pelo 
Estado. Com efeito, a implantaeao de sistemas de proteceao (para os doentes, os 
desempregados, os idosos) e a instauraeao de direitos (da mulher, da crianea, etc.), 
foram imposieaes do Estado. Basta recordar que os antigos judeus e os romanos 
podiam repudiar, au mesmo, executar as seus filhos au as suas mulheres. Por outras 
palavras, 0 Estado monopolizou urna violencia que antigamente pertencia aos indi· 
viduos. E deste ponto de vista que Max Weber definiu 0 Estado como «0 monop6lio 
da violencia {{sica legitima» (1974, 101) .• 

Podemos tirar destas reflexaes a ilaeao de que a familia reduzida modema nao 
se basta a si mesma. Ela precisade um circulo mais alargado, susceptivel de prote
ger os individuos que a comp6em, como e a caso do Estado, au ainda capaz de as 
socializar, como e 0 caso dos grupos sociais. Precisamente, para que a protecc;ao nao 
se torne totalitaria, a socializac;ao por meio da inserc;ao do individuo em «grupos 
secundarios», segundo a expressao de Durkheim, torna-se necessaria: «Uma socie
dade composta por uma infinidade atomizada de individuos desorganizados, que um 
Estado hipertrofiado se .esforea por integrar e conter, constitui uma verdadeira 
monstruosidade sociol6gica» (Durkheim, 1978: XXXII). De facto, os fundamentos da 
familia reduzida assentam no principio individualista e contratualista. Um modelo 
que fez'a felicidade da modernidade, mas que, ao mesmo tempo, mostrou os seus 
limites. Pois, e sabido que a razao e a consciencia que serve de suporte a essa razao, 
nao bastam para que os grupos se constituam. E justamente por essa razao que 
Michel Maffesoli rejeitou «a liberdade racional, contratual, baseada na consciencia 
individual» em prol da «liberdade de Si enraizada num principio vital anterior ao 
individuo e que Ihe sobrevivera» (1997: 111). 
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3. A erotica social 

Existe, no entanto, uma forma de liberdade que nada deve Ii regulamenta9ao 
estatal. It a liberdade sexual. Mas nao se trata de forma nenhuma da liberta9ao a 
que assistimos desde 0 final da decada de 1960 e que se inscreve no esquema teleo
logico da emancipa~ao do homem, uma emancipa~ao que se esteilde por inerencia e 
merito pr6prio a todos os povos, a todas as classes etarias, a todal~ as camadas sociais 
e a ambos os sexos, etc. Trata-se antes de uma liberdade que brota das manifesta-
90es plurais da sexualidade na nossa p6s-modernidade e que pode ser enearada como 
o indicio de uma socialidade rejuvenescida. 

o processo de racionaliza9ao a que foi submetido todo 0 Ocidente, pela aC9ao con
jugada da religiao e da economia, contribuiu para a afirma~ao da «maior das poten
cias irracionais da vida, 0 amor sexuaJ" (Weber, 1996: 438). Esta afirma9ao foi 
correlativa da sublima9ao cada vez mais refinada do instinto se"bal, que se deve a 
um proeesso crescente de racionaliza9ao da vida que valorizou do ponto de vista reli
gioso a etica do amor fraterno e a pratica da ascese, e, do ponto de visto economico, 
urn tipo de Homem caracterizado pela profissao/voca~ao. Mas, ao mesmo tempo, a 
afirma9ao do amor sexual representa uma forma de fuga a este processo de racio
naliza9ilo da vida que afectou todas as actividades humanas. It assim que a impor
tancia crescente conferida ao erotismo, «que reinterpreta e transfigura tudo aquilo 
que a rela~ao sexual tinha de puramente anima!», contribuiu para suscitar uma 
«sensa9ilo especifica de ficar liberto do racional no interior desse mundo" (ibid.: 443 
e 442). Alias, faz falta acrescentar que a Igreja teve, ao longo da sua hist6ria, que 
reconheeer a profunda irracionalidade do homem e adaptar-se a essa realidade como 
o observa Sylvianne Agacinski: «a religiilo cristil, it semelhan9a de todas as outras, 
nilo podia subsistir ao preconizar 0 ideal ascetico para todos. Foi necessario tamMm 
fazer desta uma religiilo para os pais e as miles de familia e sair da contradi9ilo 
entre a vida quotidiana que tolera a vida sexual moderada pelo pudor, e a vida asce
tica" (2005: 224). Elucidativos deste esfor90 de adapta9ilo condicionado pela neces
sidade, foram os contornos que assumiu a vida de santo Agostinho, que viveu 
durante muitos anos com uma concubina com a qual teve urn filho, antes de ter rela
cionamentos com uma amante, tendo beneficiado da com placencia das autoridades 
eclesiasticas. Tal como nos recorda 0 grande especialista da Antiguidade tardia, 
Peter Brown: «este tipo ~e concubinagem era tradicional na sociedade romana~ A 
pr6pria Igreja cat61ica estava pronta a reconhece-Io desde que os dois membros do 
casal permanecessem fieis um ao outro. E que urn verdadeiro casamento implicava 
complica~5es desencorajadoras: era preciso que os dais conjuges gozassem do mesmo 
estatuto social e dai resultavam situa90es de familia muito complexas" (2001: 78). 

Hoje em dia, a sexualidade ja nilo e objecto de tabus e exprime-se livremente. As 
formas que a sexualidade assume hoje sao multiplas: ao lado da heterossexualidade, 
temos a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, enquanto reflexos 
da multiplicidade do ser humano e das suas formas de coexistencia. Estas formas 



262 CAMINHOS NAS ClENCIAS SOCIAlS: MEMORIA, MUDANCA SOCIAL E RAZAo 

plurais de sexualidade podem ser encaradas como factos de socialidade, isto e, como 
manifestaeoes do estar-juntos. 

Mas esta liberdade sexual nao remete para urn progresso linear, incondicional e 
irrevogavel. Diremos que, do ponto de vista de uma hist6ria que se manifesta de 
forma ciclica, nao existem mudangas absolutas, mas apenas Un). ressurgimento de 
estruturas e farmas constantes e invariaveis na vida dOB homens, a que os fundado
res da sociologia deram nomes diferentes: 0 motivo em Weber, a!!, grandes formas em 
Simmel, as farmas elementares em Durkheim, os arquetipos em Jung, as estruturas 
elementares em Levi-Strauss, etc. 0 born senso popular costuma afirmar que nao ha 
nada de novo debaixo do sol. Este principiovale tambem para 0 estilo de vida que a 
p6s-modernidade propiciou. A sexualidade constitui precisamente umas destas cons
tantes, como bern 0 referiu Pareto na sua classificat;ao dOB residuos, ou seja, das mani
festagoes constantes inerentes a natureza humana. A sexualidade aparece na arte, na 
literatura, no cinema e manifesta-se nas religioes e e ainda object0 de discussoes eti
cas. Mas a sexualidade revela-se sobretudo na vida quotidiana. Se tomarmos em 
conta com seriedade e imparcialidade a questao da liberdade sexual do ponto de vista 
das praticas, podemos chegar it conclusao de que a vivencia p6s-moderna e apenas a 
reminiscencia de uma tendencia que reaparece em todas as epocas. 

Assim, no tempo dos gregos antigos, essa liberdade era relativamente grande. 
Michel Foucault mostrou que os gregos nao opunham radicalmente a heterosse
xualidade it homossexualidade. Mais, a concepeao que os gregos tinham da moral 
diferia totalmente da nossa. 0 homem moral era 0 homem comedido, 0 homem que 
nao se deixava arrastar excessivamente pelas suas paixoes. A moral rimava entao 
com comedimento. Era independente do objecto (masculino ou feminino) sobre 0 qual 
versava 0 desejo. Particularmente exemplar e a bissexualidade dos gregos it qual a 
p6s-modernidade deu urn novo alento. Essa bissexualidade nao pode ser interpre
tada em termos de emancipaeao do individuo, mas no sentido de uma valorizaeao da 
comunidade entendida como aceitaeao de urn destino comum. Os gregos enalteciam 
a duplicidade da vida, abrindo urn caminho para 0 reconhecimento do outro, qual-

. quer que fosse esse outro. Admitiam sem reserva que era possivel amar dois seres 
ao mesmo tempo, independentemente do seu sexo. Por outras palavras, uma mesma 
pulsao podia exprimir-se em praticas opostas, de modo que «aquilo que fazia com 
que se pudesse desejar urn homem ou uma mulher era exclusivamente 0 apetite que 
a natureza tinha implantada no coraeao do Homem para com aqueles que eram 
"belos", independentemente do seu sexo» (Foucault, 1984: 209). 

Assim, na tradi~ao hindu, 0 Kama Sutra concedia uma importancia igual it 
amante e it esposa legitima. Se este compendio de sabedoria aconselhava a mono
gamia, ensinava, ao mesmo tempo, a arte de seduzir a mulher casada; se desacon
selhava a procriaeao entre pessoas oriundas de castas diferentes, legitimava tambem 
relagoes amorosas bastante livres. 0 livro considera ainda que 0 sucesso no dominio 
do aIDor esta relacionado com 0 dharma de cada individua, ou seja, com 0 compor
tamento inoral que dita 0 cumprimento do dever. Assim, 0 amor e a prostituieao 
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encontram-se legitimados. E nesse sentido tambem, que urn dos especialistas actuais 
do fen6meno er6tico, Jean-Luc Marion, nos explica que Eros e Agape sao uma e 
mesma coisa. 0 amor inclui simultaneamente a sexualidade e a sentimentalidade. 
o que tern que ver com a ordem da paixao amorosa tern a sua pr6pria 16gica; Assim, 
o autor prop6e substituir as medita~6es metaf'isicas que se comprazem no paradigroa 
da consciencia de si, fazendo proceder 0 amor do pathos do ego, por medita~6es ero
ticas que sugerem urn conceito de amor capaz de «conferir uma racionalidade a tudo 
aquilo que 0 pensamento na~ er6tico desqualifica como sendo irracional e identifica 
com a loucura ... 0 conceito de amor distingue-se precisamente pela sua aptidao 
para pensar aquilo que a filosofia encara como Ioucura, para caucionar quase sem
pre os acontecimentos amorosos enquanto tais - em vez de os desaprovar - em 
fun~ao de uma racionalidade que procede do proprio amor. 0 amor depende de uma 
racionalidade er6tica» (2003: 15). 

Podemos tambem invocar a Idade Media, uma epoca governadi! por Deus, mas na 
qual a pratica livre da sexualidade nunca perdeu 0 seu protagonismo. E isso vale para 
a nobreza como para 0 povo. Constatand.o que «a visao de inu.meros cristaos, inclusive 
nos meios mais cultivados, era espantosamente materialista», Notn1an Cohn (1962: 
20) mostra que os milenarismos da Idade Media se condensavam na ideia de liberdade. 
o mito da liberdade implicava a cren~a num miienio baseado em liga~6es afectivas e 
er6ticas Iivres. A liberdade sexual compensava, de uma certa maneira, esses flageIos 
supremos que eram a pobreza e as doen~as. A cren~a generalizada, na Idade Media, 
segundo a qual 0 pobre nao podia ser pecador, constitnia uma justifica~ao para uma 
fornica~ao sem limites. A luxuria acompanhava, quase que naturalmente, a maldi~ao 
da pobreza e da doenc;a. Denis de Rougemont recorda-nos, por sua vez, que «a paixao, 
vulgarizada dos nossos dias peIos romances e pelo filme, nao e mais do que 0 refluxo' 
e a invasao anarquica nas nossas vidas de uma heresia da qual perdemos 0 rasto» 
(2004: 153). E preciso lembrar que a «cortesia heretica» se opos de forma recorrente 
Ii «sociedade cristianizada» (ibid.: 297) durante a Idade Media, nomeadamente ao 
condenar a instituir;ao do casamento que a Igreja encarava como sacramento, 
garante da ordem natural e fundamento da ordem social. Os hereges cataros consi
deravam 0 casamento como uma fonte de corrupr;ao do homem e uma forma de 0 

afastar de uma vida em Deus. A sexualidade, vivida em hipo pelos hereticos, era 
experienciada em hiper pelo povo. 

Desde sempre 0 princ~pio do prazer se opas ao principio da realidade, ou seja, a 
necessidade da reprodu~ao. Nos gregos antigos, havia uma oposi~ao entre 0 ideal 
ascetico de obediencia pitagorica ou plat6nica e 0 ideal hedonista de essencia epi
curista ou cinica. Na pos-modernidade, assistimos Ii prevalencia do hedonismo. 0 
erotismo contradiz a canalizar;ao da energia sexual par meio da instituir;ao do casa
mento e impede que 0 amor desemboque numa ordem acarinhada pelos gestores do 
poder. Estes sao incapazes de conceber uma qualquer ordem fora de todo 0 poder 
instituido. Ora, tal como em materia de politica existe uma ordem fora da institui
~ao do Estado (Elisee Reclus), em materia de sexo existe uma ordem para alem do 
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agenciamento politico do sexo, ou seja, par aJem da familia: «para os adeptos de 
mora.lina, fora do casal macho-femea e da necessaria procriac;ao, a desordem triunfa» 
(Onfray, 2001: 179). 

o principio de prazer manifesta-se em determinadas alturas de forma mais 
latente, e noutras, de forma mais explicita. Naquilo que se denomjnou de p6s-moder
nidade, 0 hedonismo e particularmente not6rio no fen6meno dasrela~oes multiplas 
e das trocas sexuais, como e 0 caso do menage, do swing ou da o~gia. Daniel Welzer
-Lang, urn ~studioso das trocas sexuais em Franc;a, mostrou que estas dizem res
peito a pessoas situadas para alem da unidade silenciosa e privada do casal e 
apontam para 0 ressurgimento de uma estrutura que, apes'ar de nunca ter desapa
recido do cat,Hogo das experiencias humanas e de afectar de forma transversal todas 
as sociedades, nao tern sido devidamente examinada pela sociologia: a poligamia. 
«Tuda se passa como se, descrevendo a poligamia dentro de alguns grupos etnicos 
particulares, analisando-a como uma sobrevivencia de relac;oes pre-capitalistas, no 
caso de alguns autores, elou como uma forma de sobre-opressao de mulheres afri
canas no caso de Qutros, a comunidade -cientifica participasse nessa denegac;ao colec
tiva da realidade da poligamia na sociedade francesa conternporanea» (Welzer-Lang, 
2005: 157-158). Parece mesrno que a p6s-modernidade fez sua a liberdade sexual 
ordenada existente outrora nas praticas de determinadas tribos arabes: «Ai, a noiva, 
ao contratar 0 casamento, compromete-se a permanecer fiel ao esposo durante Urn 

determinado numero de dias por semana. Urn viajante descreve de forma muito 
divertida a maneira como as prendas de casamento do pretendente sao examinadas 
e, num primeiro tempo, consideradas como tao insignificantes, de modo a nao se 
poder prometer em troca mais do que dois dias de fidelidade por semana, ate ao 
momento em que, finalmente, depois de urn apaixonante regateio, a sogra pronun
cie a f6rmula salutar: "A minha filha ser-te-a fiel as Segundas, Ter~as, Quintas e 
Sextas!"" (Simmel, 1988: 34). Em vez de vermos na prevalencia das trocas sexuais 
na p6s-modernidade uma forma de retrograda~ao que incide sobre a submissao e a 
exploraC;ao da mulher, preferimos ver nela uma reminiscencia dos antigos costumes 
comunitarios a que Bachofen deu 0 nome de direito materno ou de ginecocracia, ao 
conjecturar sobre as civilizac;6es do passado. Costumes esses que levavam os anti
gos, e mais particularmente os gn6sticos carpocraticos, a designar «0 mesmo objecto 
como sendo 0 deles e 0 de outrem» (1996: 1183) e a recusar «0 "meu" e 0 "teu" em 
materia de mulheres e d~ bens» (ibid.: 1184). 

Podemos mesmo dizer que, na aspira~ao ut6pica a modelos alternativos de rela
cionamentos sexuais, transparece a figura de Dionisio, representativa por exceH!n
cia da p6s-modernidade, uma figura que, como no-Io recorda Rene Girard «acolhe 
todas as paixoes humanas» (2002, 154). Hoje em dia, cada urn escolhe a sua sexua
lidade. E precisamente 0 que levou Gilles Lipovetsky a falar de «eros de geometria 
variaveh> (1993: 73). Mas essa variabilidade nao remete para 0 individualismo. 
Antes, para uma colectividade difusa, que nunca tinha desaparecido do mapa das 
sociedades modernas, mais vocacionadas para a dominaC;ao do mundo como para a 
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dominac;ao de si pr6prio. Deste ponto de vista, a tentativa, comum nos nassos dias, 
que consiste em insuflar na sociedade urn novo ideal de ligac;ao social, de ordem con
tratual, parece completamente va. 

A socialidade p6s-moderna, precisamente,ja nao emana de urn designio racional 
au de urn projecto normativD, mas de uma fusao que une e «religa» os individuos na 
base uma identifica~iio afectiva e emocional. Assim, a forma~iiodas chamadas fami
lias tribais deve ser compreendida a partir da expressiio dos simtimentos e das pai
xoes. E e na partilha de afinidades, na participa~iio em valores comuns que se 
formam essas famOias tdbais, que se consolidam, ou entao que se separam mutua
mente, segundo 0 esquema da conjunrtao e da disjunrtao, maravilhosamente bern 
referenciado pelo grande ensalsta mexicano Octavio Paz. 0 'que melhor caracteriza 
essas familias tribais e 0 erotismo que podemos definir da sejl11inte forma: ,<A arte 
de gozar? Ou antes, a arte de desejar, e de fazer desejar, ate ao ponto de fruir do pro
prio desejo (0 seu proprio e 0 do outro) para obter dele uma satisfa<;iio mais refinada 
e mais duradoura» (Comte-Sponville, 2001: 209). 0 erotismo, enquanto propaga~iio 
de uma nova forma de ligartao social ao conjunto da sociedade, como 0 sugere, alias, 
a sua etimologia. 0 erotismo, enquanto contacto fisico, enquanto redescoberta da 
dimensiio tactil, de obedii'mcia dionislaca, que se opoe radicalmente ao tacto distan
ciado, que caracteriza a modernidade e 0 individualismo burgues que nela vigora. 
Como no-Io recorda Adorno, Goethe, nos seus Anas de viagens de Wilhelm Meister, 
apresenta «0 tacto como a unica saida permitindo salvaguardar as relartoes entre 
homens alienados. Esta saida era, para ele, sin6nimo de desprendimento; signifi
cava desprender-se do calor de uma aproximartao total entre os seres, desprender-se 
da paixiio e da felicidade sem mistura» (1983: 32). 

Deparamos com 0 erotismo nas festas realizadas em certos _bairros, na organiza
rtaO de jantares de caridade, nas praxes estudantis, nos encontros entre antigos mili
tares de urn determinado regimento ou nas festas que reunem os portadores de um 
mesmo patronimico. Em todas essas manifestartoes esta implicitamente presente a 
ideia de um renascer da familia numa sociedade corrolda pela ideologia individua
lista do burguesismo. Desse modo, a familia nuclear deixou de ser 0 paradigma de 
toda a estrutura familiar. Pelo contrario, representa apenas uma actualizartao cir
cunstanciada de uma das possibilidades na diversidade das experiencias humanas. 
o diagnostico estabelecido por Remi Lenoir no seu estudo sohre a genealogia da 
familia parece-nos opor~uno: «mio e necessario ir para sociedades afastadas para 
compreender que a nortao de familia nao e evidente, que na~ pode ser, segundo a 
expressiio de Schutz, taken for granted para toda a gente. Assim, a "experiencia da 
rua» - que tanto se opoe a da familia (burguesa) - incita-nos inevitavelmente a 
levantar a questiio das condi<;oes de possibilidade desta evidencia familiar sohre a 
qual se alicerrtam inumeros preconceitos, as vezes tao difundidos, que chegam ao 
ponto de serem elevados ao nlvel de categorias cientfficas ou politicas» (2003: 17). 

A p6s-modernidade consagra uma erotica social, uma erotica que se encontra 
inclusive nas instituirtoes e actividades mais consolidadas, a semelhan(:a da religiao, 
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da economia OU da politica. Os inumeros rituais que acompanham a tradi(:ao crista 
permitem restituir um certo encantamento a uma religiao petrificada pela institui-
90es eclesiasticas. Tem qualquer coisa de carnal e de er6tico e sao da ordem da fusao 
e do presentismo. Dizem respeito a «urna socialidade sem finalidade nem utiliza~ao, 
reactualizando assim a antiga noc;ao grega de "filia", de uma er6tica social como fun
damento da liga9ao social» (Maffesoli, 2004: 80). Parece mesmo que as familias se 
recompoem de forma tribal e encontram uma nova vitalidade nesses lugares de pere
grina9ao que sao Lurdes, Fatima ou Santiago de Compostela. Como no-Io recorda 
Henri Tincq, especialista das questoes religiosas, «Lurdes constitui 0 anti-venena 
de uma Igreja cerebral e desencaruada numa sociedade para a qual 0 tocar se tor
nou suspeito» (cf.: «Toutes les douleurs miment a Lourdes», in Le Monde, 15 de 
Agosto de 2004). Poderiamos dizer que na p6s-modernidade assistimos a uma muta-, 
(:ao do cristianismo, que se torna patente na reviravolta do significado da comuni-
dade crista. Parafraseando Weber, podemos afirmar que essatomunidade deixou de 
ser «uma associa~ao confessional de individuos» se para tornar «uma associac;ao cul
tual», ou seja, «uma associa9ao ritual de familia» (1982: 63). 

4. Familia e organiza~iies 

A noc;ao de comunidade, com a sensualidade e a emotividade que a caracterizam, 
impregna hoje em dia as institui90es mais rfgidas. Basta reparar no facto de que a 
familia esta no pr6prio cora9ao das grandes realiza90es poiftico-econ6mico-tecnicas 
da modernidade. Certos grupos econ6micos, nomeadamente os da grande distribui
<;8.0, como por exemplo Carrefour, Auchan, Leclerc, permanecem ligados as familias 
que os fundaram e, muitas vezes, continuam a fazer coabitar no seu seio 16gicas de 
ordem familiar e 16gicas funcionais inerentes ao capitalismo. Nao se trata para n6s 
de proceder a hip6stase deuma n09ao que tem apenas uma validade hist6rica limi
tada, nem de «ver 0 reino do sagrado Ja onde reinam somente rela90es totalmente 
empiricas», para negar 0 facto de que «0 casamento, a propriedade, a fam:Oia per
manecem teoricamente intactos, na medida em que constituem, na pratica, 0 fun
damento sobre 0 qual a burguesia edificou a sua domina9ao» (Marx, Engels, 1976: 
172-173) .. Trata-se, isso sim, de acentuar a permanencia de estruturas comunitarias 
em ambientes meno~ propicios como no da economia ou no da burocracia, prescin
dindo da explica9ao simplista pelo condicionamento primordial dos modos de pro
dU9ao. Evocamos a esse prop6sito 0 grande historiador Jack Goody: «0 estudo 
managerial da hist6ria industrial, segundo 0 qual as firmas familiares teriam sido 
pouco a pouco substituidas por formas de organiza<;8.o econ6mica impessoal na~ e 
justificado empiricamente. Negligencia 0 papel persistente da familia nas empre
sas de todas as dimensiies. Nao confere a devida importancia a multiplica9iio dos 
assuntos destinados a permanecerem concentrados no seio de uma mesma fam:Oia: 
Robinson Crusoe casa urn dia e deixa a sua empresa aos seus herdeiros. Para aMm 
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disso, mesma em caso de controlo burocnitico da transmissao, os bens sao transmi
tidos aos membros da familia - joias, casas ou ac~oes. Ate dentro das grandes mul
tinacionais, como a IBM, os postos de direc~ao podem ser transmitidos de pai para 
filho. Por conseguinte, a despeito do pressuposto ideo16gico dominante, a familia nao 
desapareceu da cena industrial nos principios do capitalismo. Ela nao se afunda, 
torna a fundar-se em cada nova cria~ao de empresa» (1999: 254-255). 

Por sua vez, a politica que remete para a possibilidade "d!. um controlo total da 
existencia social» (Maffesoli, 1992: 60) nao e concebivel sem 0 seu substrato, a comu
nidade. Mesmo enquanto manipula~oes orquestradas pelos poderes estatais, as fes
tas e os rituais recordam sempre a ordem do politico que na~ pode ser Dutra coisa 
do que uma "gestao das paixoes» (ibid.: 32). E verdade que as comemora~oes nacio
nais tern como finalidade inculcar urn ideal patri6tico e tran~formar as idiossincra
sias linguisticas, etnicas, culturais numa unidade politica de facto. No entanto, na~ 
e menos verdade que essas encena~5es espectaculares se declin~m em manifesta~5es 
mais reduzidas onde acabe por prevalecer 0 unico sentido da festa. Nas celebra~oes 
do 14 de Julho em Fran~a, as paradas militares diurnas cedem 0 passo aos bailes 
populares nocturnos. Se, por urn lado, 0 cultivo de uma memoria que enaltece 0 pas
sado tern como objectivo favorecer 0 sentimento nacional, e preciso reconhecer, por 
outro, que esse sentimento esta tambem na base do apoio incondicional que os adep
tos de um clube desportivo dao aos seus herois. Um apoio que pode desembocar na 
venera~ao e na constitui~ao de claques que nao sao rnais do que uma transfigura~ao 
das familias alargadas tradicionais. ° que a partida se nos apresenta como uma exi
bi~ao politica e reapropriado pelo social em acto, como no-lo confirma 0 especialista 
do estudo dos rituais profanos: «Se em todos os paises as liturgias nacionais se diri
gem ao conjunto dos cidadaos e suscitam urn consenso quase geral, existem contudo 
outras liturgias com canicter mais fragmentario, que sao praticadas pelos membros 
de um partido (a sauda~ao de punho levantado) ou de uma regiao que afirma a sua 
especificidade (0 falar bretao e as bebedeiras dos estudantes de Rennes). Nestas 
liturgias exprimem-se escolhas politicas. Mas nas democracias ocidentais, se existem 
coac~5es sociais para fomentar a participa~ao nos rituais politicos, trata-se antes de 
mais de pressoes difusas oriundas da sociedade inteira e nao de pressoes ideo-afec
tivas operadas por urn Estado-partido» (Riviere, 1988: 97). 

Poderiamos, Ii guisa de conclusao, mostrar que 0 principio de cidadania, de voca
~ao abstracta e de obecjiencia universal - que pretende submeter 0 planeta, 0 con
sumo, a pedagogia, a democracia, a imprensa, os encontros, a ciencia, a cidade, 0 

desenvolvimento aos seus proprios designios - foi objecto de uma reconquista por 
parte do povo em secessao com as institui~5es que pretendem falar em seu nome. 
Sabemos, por experiencia, que urn vocabulo perde 0 seu significado a partir do 
momento em que e citado de forma inconsiderada e desenfreada. E 0 que acontece 
hoje em dia com 0 conceito de cidadania: concebida ao servi~o de politicas de inte
gra~ao e de assimila~ao, no sentido de superar os enraizarnentos concretos de cariz 
etnico ou religioso, a cidadania tomou-se 0 pretexto para novas formas de socialidade 
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em que imperam a expressao dOB sentimentos e das emOl;oes. Entre as inumeras 
associac;5es, movimentos, tendE:llcias, instituic;5es que se pretendem cidadas, enCOll

tramos as seguintes: «Qpc;ao cidada», «Convenc;ao cidada», «Uniao cidadih, «Assem
bleia cidada», «Palavra cidadih, (<Expressao cidadib>, «Sensibilizac;ao cidad~1», 

«Mobilizac;ao cidada», «Acc;ao cidada», «Agora cidada», «Inserc;ao cidada», «Coligac;ao 
cidada», «Empresa cidada», «Votac;ao cidada», «Tribuna cidada», «Conv'ersa cidada», 
«Educac;ao cidadih>, «Ci€mcia cidada», «Informac;ao cidadii», «ParticiJiac;ao cidada», 
«Alternativa cidada», «Revolw;ao cidada», au ainda a «Vigia cidadih>, que tern urn 
alhar critico sabre a Net; a «Comissao cidada de Inquerito», a procura de provas que 
possam incriminar as autoridades politicas francesas no genocfdio dos Tutsis no 
Ruanda; a «Cidade cidada», que promove a educac;ao civica para os'alunos e os pro
fessores; a «Energia cidada», que mobiliza os cidadaos contra as mu4anc;as climati
cas; a «Fibra cidada)), que diligencia a instaurac;ao de urn quadro de desenvolvimento 
duravel para 0 conjunto da fileira da produ~ao textil; a "Rede de Capita'~ao cidada», 
que promove a participa~ao dos cidadaos no desenvolvimento urbano da sua zona de 
residencia; 0 «Consumo cidadao)), que pretende ser urn agente de regulac;ao da eco
nomia mundializada, ao incentivar mudanc;as nas praticas sociais e ambientais das 
empresas, ao denunciar a sobre-explorac;ao das crianc;as no fabrico de brinquedos, ou 
ainda a sobre-exploragao das florestas no fabrico de moveis, ao favorecer a utiliza
~ao de energias renovaveis, ao zelar pela concessao de r6tulos biol6gicos, pelo licen
ciamento de lojas ecol6gicas, pela promo~ao do turismo solidario e verde, pela 
propaga~ao de investimentos eticos e socialmente responsaveis, pelo desenvolvi
mento do comercio justo. 

Em todos esses exemplos, frutos de uma pequena pesquisa na Internet, e rele
vante notar que a participa~ao politica massiva induzida pelo proprio conceito de 
cidadania abre 0 caminho a diversas adesoes emocionais as mais variadas comuni
dades. Ao mesmo tempo que protestamos contra a futilidade da moda: e a homoge
neizac;ao a que esta conduz, submetemo-nos de forma inconsciente aos seus ditames, 
utilizando a roupa de marca como sinal de reconhecimento. Ao mesmo tempo que 
vituperamos 0 imperialismo cultural norte-americano, frequentamos os McDonald's, 
sem que isso seja minimamente sentido como uma contradic;ao. Ao mesmo tempo 
que criticamos os danos causados pelo consumismo, lanc;amo-nos na compra de tele
visores com ecra plasma e telemoveis da ultima gera~ao. Como no-Io diz ainda 
Michel Maffesoli, "este ideal cOlllUnit9.ri.o e claramente 0 da "servidao voluntaria". A 
domina~ao do grupo que procuramos e que aceitamos como meio de .aceder a pleni
tude» (2007: 89). Podemos ser anti-confonnistas a titulo individual, ao mesmo tempo 
que nos submetemos aos conformismos de grupo. No consumo de produtos biol6gi
cos, na utilizac;ao crescente de materias naturais, como a madeira na construc;ao 
civil, no recurso a medicina tradicionaljoga-se uma nova modalidade do sentimento 
de perten~a a uma comunidade. Por outras palavras, a socializa~ao humana pro
cessa-se fora do quadro da familia nuclear, representativa do individualismo bur
gues, e fora tambem das instituic;oes - religiosas, econ6micas, politicas - sintomas 

mente 

Foucault, 

Godelier. 
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do colectivismo estatal, que entende reger de forma contratual e racional os rela
cionamentos humanos. ({Temos de ser, fora da familia, solidarios com urn qualquer 
outro grupo, mais restrito que a sociedade politica, mais pr6ximo de n6s, que nos 
alcance de mais perto, e e para esse grupo que devem ser transferidos os proprios 
direitos que a familia ja nao e capaz de exercer» (Durkheim, 1975: 45). E precisa
mente a esse grupo que podemos atribuir 0 nome de familias tribais. 
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