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Resumo: 0 encontro e tnografico e observado do ponto de vista da relacao da
etnografia co m comu nidades territoria lizadas, em contextos de mudanca cultural
e obso lescenc ia r itua l. A cxpericncia participat6ria e a pesquisa etno- historica
dem on stram que os rituais aldeoes nao eram t50 coesivos e partilhados no passado
co mo sao vistos act ual men te nas rep resentacoes nativas. 0 prob lema levant ado
neste ensaio e a relacao entre a identidade co munal e 0 caracter imaginado da
co mu nidade. Este art igo C 0 prod uto da naturalizacao do trabal ho de campo pelos
alde6es co mo urna ce lebracao da co munidade imaginada e urna ocasiao nativa para
restau rar 0 apelo mitol6gico da vida social.

Palavras-chave: trabalh o de ca mpo etnografico; rnuda nca cu ltura l; territ6r io; ritual;
co munidade imagi nada.

Summary: T he et hnographic enco unter is obse rved with regard to the relat ion sh ip
of et hnography to bounded communities under con ditions of cultura l chan ge and
ritual ob so lescence. Particip ato ry ex perience and ethno-historical research dem ons
trate that vill age rituals were not as co hes ive and shared in the past as they are
seen in the present-day nati ve rep resent ation s. T he issue raised in this essay rela
tion ship bet ween co mmunal identity and the imagin ed charac ter of community .
Thi s article is the produ ct of the natu ral ization of fie ldwork by the villagers as a
ce lebration of the imagined com mun ity and native occasion to res tore the myth o
logical appeal of soc ial life.

Key-wor ds : Ethnographic fie ldwork; cu ltural change; territory ; ritua l; immagined
community .
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«Terrnos» Nativos

Este ensaio discute a equacao entre comunidade vivida e 'comunidade
imaginada' (Anderson 1983) no encontro etnografico. 0 material empfrico e
extrafdo do trabalho de campo entre 0 povo de Soeira, uma aldeia do norte do
concelho de Vinhais , na regiao setentrional do distrito de Braganca' !'. Os domfnios
interpretativos sao a criacao ritual do territorio, a mudanca cultural e a crftica
reflexiva antropologica .

Na tradicao transmontana, cada povo aldeao possui 0 seu territorio ver
nacular demarcado, apelidado termo, Num contexto de povoamento concentrado
de montanha, 0 pequeno territorio integra nos seus limites uma aldeia e uma
vastidao de campos ermos, fragmentados , porern, em numerosos toponirnos ou
sftios nomeados (Teixugueiras , Ferreiros, Galgueira, etc .). 0 termo de Soeira
possui, aproximadamente, mil e trezentos hectares (urn termo grande, pelos
padr6es locais) com cerca de duzentos e cinquenta toponimos . A orlatura a toda
a volta do territorio designa-se, genericamente, a cabo do termo, A dernarcacao
pode coincidir com os cursos de agua, mas, mais frequentemente , e institufda por
sfmbolos dernarcatorios denominados marras ou marras do termo . As
configuracoes mais comuns desta iconologia sao cruzes, escavadas no solo ou
picadas em fragas, e covas feitas na terra, por vezes associadas a pedras levantadas
junto da co va ou colocadas no seu interiort-' .

A palavra marra serve, por outro lado, sinedoquicamente, pa ra referir a
propria delimitacao ou 0 territorio como boundedness: das marras pra dentro
mandam as do povo, uma regra polftico-jural da autarquia aldea. 0 termo e, assim,
o locus da diferenca da comunidade local (0 nosso tenno) face ao qual todos os
outros, limftrofes ou nao , sao termos de fora e po vas de fora. Esta diferenca
comunitaria territorializada encontra-se particularmente assumida na autoridade
jural que 0 povo aldeao exerce nos limites do seu territorio: cada povo manda
no seu termo, Designadamente, poder sobre recursos comunais (pastoreio, len has
e aguas) e decisao cornunitaria: somente os que pertencem it comunidade (as do
povo) participam da s assembleias comunais (conselhos ou conselhos do povo) e
tomam parte nos grupos de trabalho cooperativo (tambern designados de
conselhos) . Usufruindo, por outro lado, dos bens comuns e das "redes de direitos
de uso", 0 nome colectivo com que Ruth Behar (1986 :189 e segs.) designou as
servid6es foca is na organizacao comunitarista iberica. No exercfcio da auto rida de
polftico-jural, 0 termo pode ser mesmo fechado aos de fora. Trata-se de interdita r,
temporariamente, 0 pastoreio ou cornpascuo em campos abertos a pastores de
ovelhas e cabras de povos vizinhos. Nada obstante, este te rr itorio nati vo niio
possui estatuto reconhecido na organizacao administrativa portuguesa, de que a
freguesia e a unidade pr imaria.

A palavra termo deriva do latim term inus: limit e, extrema. Poi co m este
se ntido qu e passou para 0 portug ues arcaico, referindo, nom eadamente , 0 limite
entre pr op riedades nisticas ou entre terri tor ie s jurisd ici onai s : os te rmo s ou
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te rmi nos de urn concelh o, por exemplo. Pe lo menos des de 0 seculo XII, no
entanto, fo i tomando uma acepcao, central no idioma politico portugues ate ao
secu lo XIX, significando ja niio 0 limite territorial, mas 0 proprio te rritorio
delimitado, designadamente, 0 territorio de jurisd icao de uma vila ou cidade sede
de urn concelho (Bluteau 1721:115; Vasconcelos 1980 [1936] :346 e segs.) .

A par deste significado generico, contudo, 0 mesmo conceito aparece, em
sentido particularizante, na docurnentacao historica local transmontana e na
docurnen tacao regia respeitante a regiao, durante a era medieval e 0 Ant igo Re
gime, para designar 0 territorio indfgena de uma aldeia. Por exemplo, ate 1836,
Soeira pertencia ao concelho de Braganca, frequentemente referido como termo
de Braganca, termo da cidade de Braganca ou ainda terra de Braganca . No
entanto, no interior desta jurisdicao municipal, cada localidade possufa 0 seu
proprio termo demarcado. Enquanto, no caso dos concelhos, estes recebiam forais
reg ios que descrev iam e sancionavam juridicamente as suas dernarcacoes, nas
aldeias que 0 cornpunham as dernarcacoes permaneciam no domfnio politico-jural .
Foi este ultimo formato que, atravessando diferentes regimes institucionais, se
manteve ate ao presente, preservada a autarquia comunal e continuando 0 idioma
nativo a designar de termo 0 locus aldeao.

Na configuracao sociopolitica pre -moderna, i.e ., da Idade Media e do
Ant igo Regime, existia ainda uma segmentaridade intermedin entre a aldeia e 0

concelho: a paroqu ia, formacao socioreligiosa. Urna paroquia pod ia coincidir,
frequentemente, apenas com uma so aldeia (era 0 caso de Soeira) ou abranger
diferentes aldeias. Todavia, mesmo nesta situacao, cada aldeia possufa 0 seu termo
cornunitario individualizado e balizado por marras, rios ou ribeiros. Esta
fragrnentacao nao era imposta meramente pela proclividade autonomista da
comunidade local, mas encontrava-se estruturalmente ligada a fragrnentacao
institucional dominante no regime sociopolftico antigo. A minha tese e que a
autarquia local demarcada co nstitufa 0 integrador da fragrnentacao institucional
g lobal. Na verdade, mais do que as tradicoes costumeiras locais, 0 que
verdadeiramente caracterizava estas aldeias, anteriormente ao sec ulo XIX, era a
ple tora de encargos, foros sen horiais e eclesiasticos, comendas, direito s da Coroa,
justapostos na mesma comunidade. Os di reit os, justicas e encargos variavam de
localidade para localid ade, por se tratarem de sed ime ntos da evolucao historica
de cada comunidade e nao derivacoes da insercao em unidades inc1 us ivas como
o 'concelho ' e a 'paroqu ia ' . Por exemplo, os di reitos dizimais de uma co menda
ec les iastica podiam estende r-se a uma aldeia de uma paroquia e nao a outra da
mes ma circunscricao paroquial. Ass im, era necessario que as comunidades locais
aparecessem com limites definidos, uma vez que estes correspondia m tambern aos
limites dos inte resses das institui coes exteriores a comunidade . De resto,
frequentemente, eram as inst ituicoes se nho riais que detinham ali dir eitos que
ve lav am pel a co nfirmacao pe riodica dos limites das aldeias. Daqui a minh a
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interpretacao de que a comunidade confinada e dernarcada constitufa 0

instrumento integrador da fragrnentacao das instituicoes.
Esta conforrnacao foi oficialmente descontinuada em Portugal com 0

liberalismo do seculo XIX e a instauracao, na decada de 1830, de um sistema
moderno de administracao publica. Alern da extincao de pequenas circunscricoes,
desmembramentos e formacao de novas unidades autarquicas com maior
racionalidade adrninistrativa (pequenas aldeias outrora eram puroquias e ate
concelhos), a filosofia nacionalizante do sistema administrative publico moderno
reformulou as relacoes entre poder, estado e territorio. 0 territorio de cada aldeia
deixou de ser entendido como 0 locus dessa comunidade para ser tornado como
parte do territorio do estado nacional e regulado pela universalidade das suus leis
soberanas, 0 territorio nacional portugues foi repartido nurna estrutura
administrativa hierarquica, de distritos, forrnados de concelhos, subdivididos em
freguesias. A freguesia e a divisao primaria, podendo agrupar vririas aldeias . A
sucessao de codigos administrativos portugueses, desde 0 seculo XIX instituem
a freguesia como urna circunscricao unitaria e indivisfvel, uma totalidade de
moradores, funcoes e recursos, no interior da qual nao se reconhecem limites . Em
Portugal as aldeias sao "grupos territoriais interrnedios'' (Caetano J990:351), ma s
os seus territories idenritarios tradicionais deixararn de contar para fins
adrninistrativos .

Apesar de esta norrnalizacao tel' ja uma historia de cerca de cento e setenta
anos, 0 termo continua, no entanto, a representar a referencia seminal espacial
nas aldeias desta regina transmontana e nao a freguesia, Isto ocorre mesmo nos
casos, como Soeira, onde 0 cantao administrativo e constitufdo por apenas uma
aldeia. Para 0 povo de Soeira, a sua aldeia constitui sozinha uma freguesia, porque
o nosso termo e multo grande . Repare-se que, mesmo para se referirem a
freguesia, utilizarn 0 idiorna do termo . Alern disso, a expressao possessiva e
colectiva 0 nosso termo possui um significado moral que nao se transmite as
referencias espaciais it freguesia, Muito rararnente se ouve a expressao ' a nossa
freguesia' e, mesmo assirn, e merarnente denotativa, sem as conotacoes morais
daquela outra afirrnacfio. Esta diferenca entre termo conotativo e freguesia
denotativa e ainda mais evidente nas aldeias partilhando a freguesia adrninistrativa
com outros povos.

o ritual de criacao do territorio

Problema central no meu argumento e como 0 territorio dernarcado por
marras era objecto de urn ritual de cri acao - 0 conselho das marras ou 0 dia em
que se ia dar volta as marras - obsoleto em Soeira e na maioria das aldeias
proximas desde os rneados dos anos ses senta . 0 ritual era referido a um surnativo
mito de ernergencia (formula repetida em diferentes aldeias), segundo 0 qual, em
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tempos prrstmos (no principia do mundo), os velhos ou os antepassados das
aldeias actuais fizeram urn acordo para demarcar os terrenos que pertenceriam a
cada povoacao: cada povo ficou com seu termo e assim e que se formaram as
alde ias . Reunidos no campo, foi entao que se abriram as marras. Trata-se,
simultaneamente, de uma historia de criacao da sociedade aldea e uma concepao
formulaica da origem do mundo como a ernergencia da diferenca humana: os
ve lhos juntaram-se e partiram 0 mundo, 0 acordo ficou a valer como uma
escritura, de modo que as marras, configuradas em terra e em fraga, representam
a assinatura dos velhos ou a palavra dos velhos colocada nesse acordo, que as
geracoes seguintes continuaram a respeitar ao lange dos tempos . Por isso, as
marras sao supostas localizarem-se in situ: ainda estiio onde os ve lhos as
de ixaram no principia do mundo ,

Supostamente, teria sido a transrnissao ritual que perrmuu conservar a
dernarcacao dos antepassados que fundaram 0 territorio. A cerimonia tinha lugar,
em cada ano, na manha da Terca-Feira de Carnaval (dia d'Entrudo) e nela apenas
tomavam parte velhos e garotos. Criancas do sexo masculino em idade impiibere
eram distribufdas em grupos, cada urn deles liderado por urn homem adulto idoso.
Cada ajuntamento seguia para uma direccao do limite do termo, com 0 fim de
av ivar as marras de cada zona (daf a ideia de 'dar volta' ou fazer 0 periplo do
contorno do territorio) . Todos levavam enxadas para esse fim. Diz-se avivar,
aclarar, abrir ou limpar as marras, dado que grande parte delas, abertas no soJo,
estavam sujeitas a rapida erosao, sendo virtualmente re-feitas em cada novo ritual
com a enxada, escavando as covas e as cruzes e lirnpando-as de folhas e terra
acumuladas ao longo do ano. Todavia, mesmo as cruzes gravadas nas fragas eram
pungidas de novo, com picos de ferro ou com a propria lamina da enxada. Os
garotos, portanto, aprendiam a localizacao da marra com a actividade pratica de
a re-avivarem. Os velhos, por seu lade, eram supostos transmitir 0 lugar exacto
onde em diversos lugares do cabo do termo pertence abrir a marra e a sua
configuracao precisa. Por exemplo, a marra de Silvaldos era uma cruz aberta na
terra numa extremidade de uma certa propriedade. A do Cabeco da Pala, uma cruz
gravada sobre uma lage de pedra no cume de urn outeiro elevado.

Esta ce rimonia era urn ritual de manufactura do territorio, constituindo a
questao central da celebracao a actividade artesanal de cavar a terra e picar a
pedra, fazendo 0 territorio outra vez. 0 territorio demarcado constitui, na cultura
local, urn campo de praticas e discursos. A distintividade de comunidades unicas
ou a consciencia da co-presenca de diferentes locacoes sociais constitui 0 suporte
de formulacoes simbolicas, mft icas e rituais acerca do mundo e da condicao
humana. 0 territorio de cada aldeia euma instanciacao do mundo como territorio
humano. A construcao ritual do territorio constitui, por outro lado, uma reificacao
do caracter artesanal da moralidade humana, permanentemente feita, refeita,
remoldada outra vez pel a mao do homem.
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Aclarar a marra era ' (re)fazer 0 termo'. Esta enfase reificante e similar a
criacao ritual do territ6rio noutros contextos culturais onde "0 territ6rio e uma
coisa feita, urn tipo de artefacto" (Thornton 1980:251) . De qualquer forma, esta
dernarcacao peri6dica do termo nao era apenas uma 'tradicao ' (uso velho), mas
uma actividade legitimat6ria da comunidade polftica, preservando 0 campo da
autoridade indfgena: das marras pra dentro mandam os do povo. Por isso, 0 ritual
e institucionalmente qualificado como urn consellho, expressao-chave da cultura
polftica cornunitaria, utilizada em tres acepcoes vernaculares:

(i) Designa a congregacao ou ajuntamento do povo formado pela reuniao
da comunidade: estd 0 eonselho alem a porta da igreja. 0 povo
reiine-se quando convocado pelo individuo ou indivfduos que
representam a junta de freguesia na aldeia. Desta convocacao da
agrerniacao comunal diz-se fazer povo, para 0 que 0 lfder cornunitario
toea a eonselho, quer dizer, anuncia, na vespera, com determinados
sinais no sino da igreja, a reuniao . 0 ajuntamento pode ser destinado
a resolver problemas de ocasiao ou pertencer a urn calendario
institufdo. POl' exemplo, 0 arrendamento anual (dia 1 de Janeiro) de
certos terrenos cornunitarios.

(ii) Da-se, pOI' outro lado, 0 nome de conselho a agrupamentos de trabalho
cooperativo, convocados para fins especfficos de conservacao de
infraestruturas e bens comuns, para os quais cada 'casa' deve en vial'
urn representante. Designadamente, 0 eonselho dos caminhos, para
manter os caminhos de terra no interior do termo; 0 eonselho das
pocas, destinados ao cuidado das infraestruturas de regra, no caso de
aguas comuns tagua do povo); 0 eonselho dos moinhos, conservando
as represas dos moinhos comunais. Todos estes tres conselhos tern urn
caracter sistematico na vida da comunidade. Faz-se conselho para os
caminhos e moinhos sempre que necessario, em particular, na
sequencia de chuvas que os danifiquem. Ja 0 conselho das pocas
apenas se realiza uma vez por ano, em 13 de Junho, dia de Santo
Antonio . No entanto , tod a a convocacao contingente de trabalho
cornunitario e tarnbern urn conselho, nesta acepcao . Por exemplo,
quando, em mead os dos ano s setenta, parte das ruas em Soeira fo
ram pavimentadas, embora os services municipais fornecessem os
materiais e 0 suporte tecnico, grande parte do trabalho foi feito pelo
povo, tendo-se realizado conselho para esse fim, durante algumas
semanas, ininterruptamente . Em qualquer situacao, a presenca no
conselho e obrigat6ria para cada 'casa', que deve enviar urn membra
masculino em condicoes de trabalhar. 0 sino etocado na vespera, para
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anunciar 0 conselho, e, no proprio dia, para que as pessoas se reiinarn .
o contr61e das presencas e efectuado e as faltas objecto de sancoes .
Por exemplo, quem nao for ao conselho das pocas, perde 0 direito de
regar com a dgua do povo.

(iii) Aplicada as marras, a nocao de conselho toma urn sentido particular.
A sernelhanca de urn conselho de trabalho, refere a tarefa de
conservacao dos limites do territorio. Nao obstante, constitufa
sobretudo meio de tra nsrnissao de urn conhecimento tradiciona l: era
pra que os garotos ficassem a saber 0 tenno. Este propos ito era
real izado mediante uma dimensao ritual que nao existe nas outras
modalidades de conselhos de trabalho. Verdade que estes assenielham
-se, em varios aspectos, a uma performance ritual e festiva. 0 conselho
e uma quebra no quotidiano, pois, nesse dia, deixa-se de fazer 0

service dum ou do proprio para se contribuir para 0 service do povo.
Urn destes conselhos, 0 das pocas, tern mesmo lugar no dia de urn
santo de devocao (dia Santo Antonio), embora as pessoas nao
estabelecam uma relacao simbolica entre os dois eventos. Alern disso,
estes conselhos pod iam incluir urn desempenho festivo, envolvendo
consumo de vinho e confratemizacao entre os homens. Nao obstante,
o trabalho com a enxada e igual a qualquer outro, enquanto no caso
das marras este trabalho estava prescrito por uma funcao simbolica de
refundacao do termo, como fizeram os antigos no principia, e de
reproducao mfstica da sociedade, mediante a ligacao entre os neofitos
e os anciaos . Como todo 0 ritual, 0 conselho das marras, lidando com
a confeccao de cruzes e covas, era urn 'modo de fazer coisas com
sfmbolos' (Gerholm 1988: 198).

Inquirindo os indivfduos que tomaram parte no conselho das marras
quando eram criancas ou que, frequentando 0 termo no pastoreio e na lavoura,
se lembram de ver marras 'abertas' no campo, identifiquei quarenta e oito marras,
ao longo de vinte e sete sftios nomeados. De sftio para sftio, porern, estas marras
ap resentam bastante variacao iconologica, Diversas co rnbinacoes sao possfveis
a part ir dos suportes terra e pedra e das simbologias seminais cruz e cova.

As marras abertas no solo (na terra) constituem 0 maior mimero, embora
hoje tenham sumido depois de anos sem serem conservadas . Grande mimero
constava de uma cruz grega bern dimensionada com quatro braces sa indo de uma
cova central. Cada brace tinha aproximadamente urn metro, medida que nao e
determinada por nenhum criterio particular, apenas pelo objectivo de fazer urn
sinal conspfcuo e com urn corte bern vincado para que nao desaparecesse
rapidamente com a erosao, 0 vento e a vegetacao que se ia formando ao Iongo
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do ano . Noutros sftios , a associacao entre cruz e cova referia-se a uma
configuracao em que a cruz era feita no interior de uma cova . Neste caso, a cova,
em vez de ser 0 centro da cruz, abrigava 0 sinal cruciforme. Outras marras, em
terra, eram constitufdas por duas covas, juntas uma da outra, simbolizando, cada
uma , urn dos dois termos que ali se intersectam. Noutros lugares da dernarcacao,
as covas aparecem associadas a pedras. Nomeadamente, duas covas com urn
penedo interrnedio, erguido ao alto, a separa-las, simbolizando cada cova urn
termo e 0 penedo a separacao entre eles. Ou ainda 0 penedo era colocado no
centro de uma cova. Quase todas estas marras na terra nao tern hoje outro
vestfgio senao a memoria daqueles que, noutros tempos, participaram do conselho
para as aclarar no dia de Carnaval.

Quanto as marras gravadas em pedra, embora algumas recobertas por
musgo e outras deslocadas do lugar, sao, porern, na maior parte, ainda bastante
perspfcuas, descrevendo difere ntes forrnacoes: fragas, penedos espetados ao alto
e ate mesmo pedras soltas (pedras bolidicasi. Nalguns casos, nao tinham qualquer
inscricao, porern aquelas abertas em fragas (a maior parte) constituem-se de cruzes
gravadas. Naturalmente que muito menores que as cruzes no solo. A menor que
encontrei tinha cerca de dez centfmetros e a maior cerca de trinta e cinco, cruzes
latinas e gregas. As cruzes em terra eram cruzes gregas, provavelmente porque
mais adequadas para fazer realcar a centralidade da cova-".

o problema do significado destas simbologias esta para la do meu campo
de accao. De qualquer forma, ao contrario de perspectivas que salientam 0

atavismo de simbologias perdidas (Alves 1934:579 e segs.) ou 0 esoterismo da
cruz e do cfrculo (cf.Guenon 1984) parece -me que a cova e a cruz sao sobretudo
sfmbolos "usad[os] para representar a presenca humana" (Pina-Cabral 1986: 185),
sfmbolos humanizantes para paisagens ocupadas. Por outro lado, 0 que e
real mente importante para as pessoas nao e tanto 0 significado do simbolo, mas
o proprio simbolismo que existe em manufaturar a marra com a enxada, cavando
a terra e pungindo a pedra. A evolucao etimologica e, a este proposito, revelatoria.
Em latim, marra significava 'pequena enchada'. Urn significado posterior, em
portugues ant igo, era "margem ou valado [aberto] junto do caminho" (Viterbo
1984:394). Viterbo refere-se aqui a urn documento seiscentista de urn con vento
dos arredores de Braganca. De facto, a acepcao de ' marra ' , como sfmbolo
dernarcatorio entre territories alde6es, nao aparece referida nos dicionarios,
modernos ou antigos, tratando-se de uma expressao dialectologica transmontana
e talvez galega tambern. Neste ponto, a palavra marron, referindo os marcos da
fronteira galega com a area trans montana de Chaves (William Kavanagh
I992:comunicac;ao pessoal) podera ser cog nata de marra.

o ponto importante e que a marra era feita outra vez em cada novo ritual.
As marras em terra eram re-escavadas, reaparecendo com urn aspecto novo e
limpo. As marras abertas em pedra eram picadas de novo com ferros de lavrar



o retorno tnitolo gico flO trabalho de campo 69

pedra (chamados picos) ou, mais frequentemente, apenas raspadas com 0 gume
da enxada. Em determinadas fragas, encontram-se, alern disso, diversas cruzes
gravadas, porque, ao longo dos tempos, em novos rituais , outras cruzes novas iam
sendo acrescentadas, 0 que pode insinuar a sua antiguidade. Nada obstante,
mesmo sendo marras em fragas, era costume, eventualmente, fazer-se uma cova
diante da fraga. Eu proprio assisti a gesto semelhante, realizado por informantes
que me ajudaram na minha intencao de inventariar e ficar a conhecer os lugares
das marras. Algumas vezes, quando chegavarnos junto da cruz de uma fraga, 0

ind ivfduo, alern de raspar com a enxada a cruz da pedra, cornecava a fazer,
espontaneamente , uma co va na terra junto da fraga. Antigamente, acontecia, por
vezes, de abrir-se outra marra diferentemente configurada junto da anterior. Por
exemplo, junto de lima cruz em fraga, abria-se uma cruz na terra.

Estas repeticoes congregam diferentes significados. Antes de mais,
pleonastizar 0 simbolo dernarcatorio era uma forma de dizer: 'nos estivernos aqu i' .
Por outro lado, representaria tambern uma forma do que Levi-Strauss (1983
[1962]) designou de bricolage. Conservando-se os mesmos sfmbolos e suportes
materiais, varies arranjos sao possfveis, num "repertorio cuja composicao e
heteroclita" (idem:26), alterando 0 signo, mas mantendo 0 objecto. Deste modo,
"sem jamais terminar 0 seu projecto, 0 bricoleur poe ai sempre alguma coisa de
seu" (idem :32). A questao de 'reavivar' a marra ou de fazer outra marra de
configuracao diferente junto da que ja la se encontrava, alern de incidentalizar 0

evento nos individuos que dele tomavam parte , era sobretudo um modo, por assim
dizer, de fazer 0 territorio com as rnaos , de moldar de novo, 0 que levanta 0

problema do modelo de cosmologia aqui envolvido.
As marras, sfmbolo autoritativo e reificacao da palavra dos ancestrais,

simultaneamente demarcam e consagram os territories. Um significado da palavra
termo, frequente nos documentos historicos e ainda em vigor no idioma jurfdico,
e 0 de assento ou termo de um acto oficial (um registo de casamento, por
exemplo) (cf.Bluteau 1725: 114-117). Nas sacristias das igrejas das alde ias daquela
area conserva-se diversa docurnentacao historica da comunidade, a maior parte
dos seculos XVIII e XIX, constitufda pOl' registos paroquiais, livros de confrarias,
visitacoes, etc . Para as pessoas, porern, sao os livros da igreja ou os livros dos
velhos, ant iguidade hipostatizada no aspecto vetusto da encadernacao em
pergaminho e na ortografia antiquada, observados como codices da memoria da
vida ancestral. A cultura e 0 passado indfgenas sao mistificados mediante 0

caracter mfstico da palavra escrita nos livros dos velhos's), Nestes manuscritos,
os antigos paroco da aldeia conclufam os registos com a expressao convencionada
- e para constar fi: este termo - a que se seguiam as assinaturas das partes
presentes . Frequentemente, por nao saberem assinar, assinavam 'de cruz' .
Algumas paginas dos velhos manuscritos estao inteiramente preenchidas com
cruzes de diversas configuracoes, sinais vestigiais dos aldeoes desses tempos. As
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assinaturas constitufam elas proprias um 'terrno' do documento, fechando ou
balizando 0 texto. Precisamente, no simbolismo do acordo pristino pelo qual se
repartiram os termos entre as aldeias, as marras siio como a assinatura dos velhos,
a acordo ficou a valer como uma escitura. 0 termo aldeao demarcado por
marrras e 0 texto consagrado no acordo. No trabalho de campo, quando andava
pelo termo a procura das marras, lembrava-me frequentemente das cruzes nos
livros manuscritos do passado aldeao, pensando que aquelas marras nas fragas
poderiam ter sido feitas pelos mesmo homens que assinaram com as cruzes as
livros dos velhos. Esta fantasia era pura especulacao rornantica, sem autoridade
etnografica. No entanto, prendia-se a urn modelo de imaginacao que me ajudou
a compreender melhor 0 conceito indfgena de cosmologia.

Ao imaginar a sernelhanca das cruzes na rocha com as cruzes dos livros
dos velhos eu estava, na verdade, ainda muito influenciado pelo modelo Eliadiano
de cosmologia, compreendendo 0 ritual como uma "repeticao da cosmogonia"
(Eliade 1982 [1965] :31). Fundar 0 termo, no princfpio, tinha sido fundar 0 mundo
e cada novo ritual repetia a fundacao primordial. Pouco a pouco, compreendi que
o ritual do dia de Entrudo constitufa, na verdade, uma nova fundaciio e
cosmogonia. A refundacao do territorio no ritual nao era tanto repetir a obra dos
velhos do princfpio, mas recriar a diferenca da comunidade aidea. Avivar, aclarar
ou limpar era, de facto, 'fazer de novo' com nova claridade e autenticidade .

Estes significados manifestam-se no caracter auto-referencial da cerimonia.
Embora tratando-se de uma fronteira 'cornum' e referindo-se a um 'acordo' em
que primevamente as diferentes aldeias limftrofes terao participado, no entanto
cada aldeia fazia 0 seu conselho . Nao era uma repeticao do encontro original,
porque as aldeias nao combinavam entre si para irem reavivar as marras e apenas
por raro acaso e que os grupos das diferentes aldeias se encontravam. Mais do
que isso, cada aldeia abria as suas proprias marras. Por exemplo, num determinado
ponto da fronteira encontram-se os termos de tres aldeias. Nesse local, cada uma
delas abria uma cruz na terra em rituais com os seus proprios velhos e garotos .
As tres marras ficavam juntas, mas cada uma representava um povo e era agencia
desse povo. Neste ponto, a variacao iconologica, conforme os lugares do cabo
do termo, poderia, todavia, servir para reduzir 0 auto -paroquialismo da cerimonia.
Assim, em certas fragas existem duas cruzes gravadas e diz -se que cada uma
pertence e representa uma das duas aldeias confinantes, conforme se encontrem,
no corpo da fraga, para 0 lado do termo respectivo . No dia em que se ia aclarar
as marras, uma aldeia deveria, porern, avivar a marra da outra e nao a sua pr6pria.
o mesmo ocorre com outras configuracoes em terra, consistindo de duas covas
com uma pedra ao alto entre elas. Cada cova representa uma aldeia e cada aldeia
devia limpar a cova da outra. Tal alternacao possui um significado simb61ico
semelhante aos acordos diplornaticos em que, depois de assinados os documentos,
os representantes de cada governo trocam entre si as suas pastas. Por outro lado,
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porem, mesmo nos casos em que so havia uma cruz numa fraga, era costume,
como referf, cada aldeia, por assim dizer, 'deixar a sua marca' na marra, fazendo
uma cova a frente da pedra.

A minha hipotese e que a repeticao de marras representa uma afirrnacao
ritualizada de que os vizinhos nao partilham de uma identidade comum. 0 facto
de cada aldeia abrir a sua marra (e ate, como vamos ver, 0 facto destas marras
nao coincidirem sempre na sua interpretacao) significa que eles nao reconhecem
urn nfvel de autoridade que os supere. Estao a reificar, nesta accao simbolica, a
sua diferenca, 0 significado do ritual nao era repetir a cosmogonia dos velhos
do princfpio, mas criar a diferenca outra vez.

Esta questao encontra-se, por outro lado, marcada igualmente no estilo de
comportamento e no estatuto dos dois peronagens desta accao simbolica: velhos
e garotos. Chegando ao local de uma marra, os garotos cornecavam a limpd-la e
a avivd-la e 0 velho exortava-os para que prestassem atencao e nao se
esquecessem do lugar exacto. Por vezes, agarrava urn dos garotos, provocando
algum alarido, e fingia que Ihe batia com a cabeca na marra, para que esta Ihe
'ficasse na cabeca', forma muito mitigada de hurnilhacao ritual, caracterfstica do
estatuto liminar (para tradicao semelhante no contexto romeno, ver Paul H. Stahl
[1975:253] citado por Brito 1988:339 n.I). Em essencia, os velhos e os garotos
sao ambos threshold people (a brilhante expressao de Victor Turner 1984:81 para
a condicao ritual liminar dos indivfduos), simbolicamente adequados para a
experiencia de renovacao de significados culturais encapsulada na redernarcacao
do territorio,

Os garatos sao normalmente associados a comportamentos ambfguos,
proprios de indivfduos que ainda se estao a formar como actores sociais.
Aparecem, por isso, amalgamados em adagios como: os garotos niio sao gente
ou os garotos sao todos iguais, i.e ., todos sao capazes de infringimentos que
contrariam as regras do mundo adulto . Deste ponto de vista, sao tam bern uma
prima mater (outra rnetafora Turneriana), porque a inffincia social faz deles
neofitos por excelencia, podendo ser moldados para fins que, ao mesmo tempo,
aumentam a sua cornpetencia social e cumprem funcoes de reproducao cultural.
Este significado encontrava-se particularmente referido no momento em que 0

velho batia com a cabeca do garoto na marra. 0 proprio velho, por seu turno,
nao e uma figura de menor ambiguidade liminar, jri que, no limiar da morte, volta
a ser garoto, precisando cada vez mais que cuidem dele como as criancas: a vida
e lima roda, vamos de garotos a velhos e tornamos de velhos a garotos outra
vez.

De resto, a ideia de que 0 ritual era provincia de velhos e garotos e, muitas
vezes, puramente reificada. Reconstruindo a historicidade de diferentes
depoimentos, concluf que, na maior parte dos casos, os homens que iam ensinar
as marras nao atingiam ainda ou pouco ultrapassavam os cinquenta anos; em casos
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mais raros, nao teriam nem sequer trinta anos . Da mesma forma, mu itas vezes,
alguns 'garotos' eram ja adolescentes . Nada obstante, mesmo os ind ivfduos que
foram ja numa idade juvenil recordam-se do ritual , refe rindo -se , reflexiva mente,
co mo pertencendo aos garotos e ao homem que os ia a ensinar como 0 velho,
Esta procl ividade simb6lica para 'envelhece r' os que ensinavam e 'i nfa ntilizar'
os que aprendiam euma idealizacao do estado de betweenness do ritua l, polindo
a idade para ressaltar os estatutos liminares.

o proprio dia em que 0 conselho era real izado - a Terca-Feira de Carnaval
(0 dia d 'Entrudo) - tern igualmente urn forte conteiido lim inar. Os do is eve ntos
eram, porern mantidos separados e as pessoas nao est abe lece m ligacao di rec ta
entre ambos . De manha, ia-se avivar as marras e, a tarde, e que decorria a festa
de Carnaval, nas ruas do povo. A questao comum sao os signif icados de
renovacao general izada associados a esse dia . Na liturgia ca t6lica, 0 Carnaval
co nst itui 0 te mpo de passagem para a Quaresma. Na sens ibilidade ind fgena,
porern, particularmente se enfatiza que 0 Entrudo esta no limiar da renovacao da
natureza: situa-se no fim do Inverno ou nas portas da Prima vera . Supoe-se,
nomeadamente, que: no dia d 'Entrudo e qu'emprenhatn os castanhe iros. Nesta
altura do fim do Inverno, as arvores ainda estao despidas de fo lhas, sem sina l
apare nte de ressurgimento . Nao obstante, interiormente, ser ia naque la manha que
os castanheiros 'engravidam' (emprenham) para dar folhas e fruto, como uma
mulher que, quando en gravida, nao da imediatamente sinal do novo estado.
Noutra versao, este seria 0 dia em que emprenham todas as arvores .

Outra tradicao refere que, na noite desse dia, ndo se deve de ixa r 0 Entrudo
em casa e expressamente que se dev e por 0 Entrudo fora . Entende-se por isto
que 0 marido e a mulher devem ter relacoes sexuais nessa noite:

As vezes, pro outro dia do Entrudo, quando calha de
s'encontrarem dois homens casados, logo de manhii, e que
perguntam assim na brincadeira:

- Entiio, pusestes 0 Entrudo fora ou niioZ]
- Eu?! em minha casa num ficoul

Esta forrnu lacao pod era ser remanescente de anti gas reg ulacoes de
abst ine ncia sexual, dada a entrada na Quaresma. No entanto, com 0 aforismo as
pessoas sobretudo afirmam poder procriador. Como na noite de Entrudo mais
pessoas tern relacoes sexuais, nessa noite, potencialrnente, podem emp renhar ma is
mu lheres.

No formato em que se real izava em Soeira e na maior parte das alde ias-" ,
o conselho das marras era uma forma des dramatizada de rito de trans icao a fa
Van Gennep . Os garotos separavam-se do povo, deixando a aldeia rumo aos
confins do terri t6rio, espaco transicional onde eram iniciados num co nhec ime nto
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ancestral importante para a preservacao da identidade cornunitaria, regressando,
por fim, ao povoado. Nesta sociedade, por outro lado , os garotos muito cedo eram
iniciados, mas informal mente, em conhecimentos da vida pratica adulta. Era 0

caso de aprender a lavrar com as vacas e 0 arado, aprendizagem que se iniciava
por volta dos dez a doze anos , a mesma idade em que era mais habitual os rapazes
integrarem-se nos grupos que, formal mente, iam reavivar e aprender as marras.

Por outro lado, esta cerirnonia, ao nao se Iimitar a ' repeticao da
cosmogonia' e criar a renovacao de novo, era uma celebracao de vitalidade
distinta da ideologia de vilificacao da vida que existe noutros rituais que tambern
envolvem a preerninencia ideologica dos 'velhos' e antepassado s sobre os 'novos'.
Tal e 0 formato ideologico que Maurice Bloch ( 1986) descreve para 0 ritual de
circuncisao entre os Merina do Madagascar ou as cerirnonias de baptismo em
varies contextos culturais, incluindo 0 baptismo cristae (Bloch e Guggenheim
1981). "0 ponto central desta estrutura e a criacao da ordem transcendental pela
desvalorizacao do valor da experiencia e da accao humanas" (Bloch 1986 :175).
Ao substituir a vida que a mulher dri ao filho no nascimento pela 'vida' que Ihe
e conferida pelos antepassados na circuncisao, trata-se de "uma alternativa que
vilifica a criatividade humana" (idem:19\). No caso das marras, ao contrario, 0

velho era menos uma representacao dos ' velhos ' do princfpio do que um sfmbolo
da vida que passa, enquanto os garotos simbolizam a vida que entra, substituindo
-se todos aos criadores do princfpio pela manufactura da nov a criacao.

Desde que, ha trinta anos, 0 ritual deixou de tel' lugar, a conservacao das
marras tem sido apenas objecto de accoe s pontuais e localizadas. Nomeadamente,
no caso de divergencia com outra aldeia acerca da fronteira comum, os membros
da junta daquela aldeia e alguns homens do povo vao dar volta as marras, mas
somente da area onde existe conflito. Em 1980, um novo presidente da j unta, em
Soeira, resolveu avivar as marras para que nao cafssem de todo em esquecimento .
A 'volta', porern, nao foi no dia de Carnaval , nem constitufda pOI' velhos e
garotos, embora tiv esse havido a preocupacao de levar alguns adolescentes.
Conquanto 0 ritual se encontrar ob soleto e as marras do solo terem sumido com
a erosao, todavia as pessoas continuam a identificar, em cada lugar, 0 sitio da
marra ou onde pertence abrir a marra. Quando eu percorria 0 campo,
acompanhado por informantes, para localizar as marras, chegava a um local (por
exemplo, a entrada de uma ponte) e 0 indivfduo dizia-me - E este 0 sitio da
marra! - e batia com a enchada no chao ou com os doi s pes. Eu, porern, nao via
ali nada. A imagem material da cruz na terra tinha desaparecido, ficou apenas,
por assim dizer, 0 lugar primordial, onde, desde os velhos do princfpio do mundo,
supostamente tinha sido aberta. A despeito da obsolescencia do ritual , porern, 0

territorio aldeao nao so continua a ser concebido como boundedness - sem marras
niio lui termo - como a dernarcacao tradicional pro ssegue tendo implicacoes
praticas na vida autarquica e nas relacoes int ercornunitarias . Nomeadamente,
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durante 0 tempo do meu trabalho de campo lancaram-se interditos em diversas
aldeias, interdizendo temporariamente os seus term os aos reb anhos das aldeias
vizin has. Alern disso, a concepcao do termo como 0 limite polftico de urn povo
saiu reforcada de recente maior envolvimento recente com 0 sector polftico
moderno e a democracia eleitoral, apesar de as marras e 0 termo nao possufrem,
desde 0 seg undo quartel do seculo XIX, reconhecimento oficial no sistema
administrativo portugues.

Ao mesmo tempo, 0 facto de 0 ritual nao se realizar mais - num contexto
de obsolescencia da generalidade dos rituais da tradicao aldea, desde ha cerca
trinta anos - e a erninencia de, no futuro, os jo vens desconhecerem os limi tes
do se u territ6rio tornou-se uma importante metafora da experiencia actual,
representando , no universo imaginativo indfgena, uma profecia de mistura
(expressao local) e de ext incao da diferenca: os novos niio aprendem 0 termo,
ama nhii fica tudo misto , Num ambiente de declfnio dernografico, ernigracao,
ruodernizacao e absorcao de formatos culturais globalizados, aq uele refrao
concorre com outros refr5es catastrofistas acerca da morte da cultura e da
sociedade aldea: jd ninguem quer saber dos usos antigos, nem os novos querem
ficar na aldeia, 0 povo acaba de todo, quando morrermos os velhos. Nao
obstante, repare-se como 0 estado obsoleto do ritual da volta as marras co ntrasta,
afinal, com a vitalidade simb6lica das marras como pratica ideol6gica.

Lidando com Sub-Tradicoes

A fim de representar a configuracao do termo de Soeira, de acordo com
a localizacao tradicional das marras , comecei a organizar urn mapa, no trabalho
de campo, que incluisse 'todas' as marras . Os repert6rios de conhecimento dos
informantes, porern, nao convergiam. Depressa se tornou tambern evidente que
a imagem do territ6rio nao era, para a maior parte das pessoas , baseada no
conhecimento formal de marras . Muitos apenas conheciam ate onde chega 0 termo
de Soei ra por ouvirem, desde sempre, que determinados sftios constituem os
confins do termo, mas desconheciam de todo 0 local exacto das marras nesses
lugares. Outros apenas diziam conhecer 0 sftio de uma, duas ou tres marras. Raros
indivfduos afirmavam conhecer todas as marras. Mesmo a maior parte dos
homens adultos que outrora tomaram parte no ritual apenas referiam fraccoes,
maiores ou menores, do conjunto:

As marras, vamos comecar a ponte de Maquieiros. Hd lima
logo a entrada da ponte, depois esta vai rezar acima 0 Alto de
Sainhas, do outro lado dalem do ribeiro de Macoso, pro lado de
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Maciis. Do Alto de Sainhas vai tel' os lameiros de Silvaldos, estd a
marra no lameiro do Tio Matias, mesmo 0 pe da parede. Depois
daqui vai tel' 0 Alto do Cabeco da Pala, ld numa fraga. Esta
conhece-se bem, estd bem escrita na fraga, a modo de uma cruz.
Depois, vai tel' as Encruzilhadas, mesmo na encruzilhada dos quatro
caminhos. Depois vai a Rebancais, a borda do caminho, Depois
daqui vai tel' os lameiros de Ferreiros, estd no lameiro dos do Tio
Canelha. E do lameiro dos Canelhas desce abaixo 0 rio. Comecei
na ponte de Maquieiros, 0 redor , ate 0 outro lado, 0 Tuela. Eu as
marras de Maquieiros pra cima sei-as bem, mas agora da ponte de
Maquieiros pra baixo, ja niio sei nenhuma, sti sei as do lado de cima.

A circunstancia deste conhecimento tradicional ser variado e fragmentario

nada tern de pecul iar ou problernatico. Mesmo numa pequena aldeia, as tradicoes
nao sao conhecidas de igual modo por todas as pessoas. No caso das marras, ate
a conformacao androcentrica do ritual conduz a isso. 0 conhecimento da s
mulheres e particularmente medfocre . A minha atencao foi despertada por outro
genero de problema. Frequ entemente, os homens, embora referindo-se a urn
mesm o lugar do cabo do termo , apresentava m, porern , pontos de vista
contraditorios. Alguns nao citavam cert os lugare s, garantindo que ali nao hav ia
marras . Out ros, ao contrario, ga rantiam que eles pro prios ajudaram a avivar as
marras desses sftios . Por este modo, 0 limite do ter mo pode enco lher ou alargar,
apresentando diferentes dim ens6es e poligonidades, co nforme as co ncatenacoes
diferentes de testemunho para testemunho. Esta constatacao evidenciou-se quando
alarguei 0 inquerito as cinco aldeias co m as quai s Soeira tern confrontacoes por
marras. Tarnbern nest es povos surgiam vers6es diferen tes, que nao coincidiam
com as vers6es recolh idas em Soeira. As alde ias nao apresentavam, portanto, a
mesma representacao da sua fronteira 'c ornurn '. No conjunto destes testemunhos,
identifiquei quarenta e oito marras, que aparecem combinadas e sequenciadas de
variadas formas , con forme as vers6es, permitindo confecc ionar cartas diferentes
do que seria 0 terrritorio .

Alern disso, embora referindo-se a urn mesmo lugar do termo (a Ferreiros
ou a Paradela, por exemplo) , os indivfduos nao coincidiam quanta a localizacfio,
semiologia e ate ao mirnero de marr as. 0 sftio exacto de uma marra era, segundo
alguns, junto de urn caminho ou no alto de urn outeiro, segundo outros, junto da
parede de uma propriedade ou ao pe de uma arvore. Uns diziam que era aberta
na terra, outros na fraga . Para uns era uma cova, para outros uma cruz. Enquanto
alguns citavam uma so marra num lugar e apenas se lembravam de abrir esta no
conse Lho , outros garantiam existir ali duas ou tres relativamente proximas umas
da s outras.
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A questao provocadora eque todos afirmavam transmitir uma inforrnacao
empfrica. 0 conhecimento era validado como conhecimento factual, todos tinham
visto as marras de que falavam, por terem tornado parte no ritua l ou pela
frequentacao do territorio . Andando no campo a lavrar ou a pastorear os animais,
o indivfduo era alertado casualmente por outros que 0 acompanhavam para 0 facto
de tal configuracao se tratar de uma marra. Muitas vezes esta era conhecida
desde a infancia por estar situada em propriedade do proprio. Os pastores sao
considerados particulares conhecedores das marras, por percorrerem 0 termo com
os rebanhos, incluindo os lugares distantes e de diffcil acesso, onde por vezes
aquelas se localizam. De resto, 0 conhecimento da delirnitacao do termo e
importante para os pastores, dado os eventuais interditos de cornpascuo.

Por razao desta intencao validatoria, os consultantes frequentemente
distinguiam as marras que viram e junto das quais estiveram, daquelas de que so
ouviram fa lar''". Muitos preveniam-me, quando eu os interrogava, que nao
poderiam dar volta redonda ou dd -las 0 redor, quer dizer, nao ir iam reconstruir
a dernarcacao do termo a toda a volta, mas apenas os trechos que conheciam
empiricamente: eu so dei volta a algumas [no ritual], e essas que the digo, as
outras niio interessam. Em varies casos, urn indivfduo cornecava por citar as
marras que dizia conhecer factual mente e, num segundo momento, e que referia
aquelas de que possufa conhecimento nao-factual, Outros ainda, cornecavam por
dizer que nao conheciam as marras ou que apenas sabiam 0 sitio de duas ou tres.
Todavia, por vezes, mediante insistencia, acabavam por enunciar grande mimero .
Nao ha nisto qualquer contradicao, porque as pessoas so consideram conhecer
marras das quais tern urn conhecimento pessoal e ernpfrico, podendo afirmar 0

seu sftio preciso, suporte material e semiologia. A distincao entre conhecimento
factual e conhecimento nao-factual, porern, e ela propria uma construcao
sirnbolica. Nao obstante esta insistencia na validacao do conhecimento, as opinoes
eram divergentes quanta a localizacao, sequencia, formato e mimero das marras.
A divisao entre os dois modos de conhecimento, factual e nao-factual, aparece,
afinal, relativizada na variacao cultural do conhecimento.

A intencao inicial em cartografar 'todas' as marras foi, deste modo, sendo
confrontada com a evidencia etnografica das diferentes sub-tradicoes (Barth 1986)
concorrentes dos limites do territorio. Este facto e mais evidente ainda quanto,
como disse, a co -variacao ocorria tarnbern nas outras aldeias . Em suma, urn mapa
que pretendesse representar 0 termo nativo com 'todas' as marras e como uma
real idade hornogenea e partilhada seria uma construcao logocentrica sem
realidade. Os limites do territorio , em vez de constitufrem uma estrutura definida,
outrora anualmente reconfirmada pelo ritual, sao antes uma estrutura multipIa de
variacao cultural.

Enquanto 0 inquerito etnografico evidencia multiplicidade e divergencia,
a cornpreensao naiiva, porern, apresenta 0 ritual como urn relicario de
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conhecimento. Esta ultima atitude baseia-se na crenca de que, ao longo dos tem
pos, as marras foram sendo aclaradas nos mesmos sitios da fundacao prirnor
dial: as marras ainda estdo onde os velhos as deixaram. A questao e que, mesmo
quando 0 indivfduo desconhece a dernarcacao, acredita que esta e conhecida por
certos homens velhos da comunidade, supostos especialistas na cultura tradicional. .
Assim, aconselhavarn-me a procurar a sua instrucao . No entanto, alguns destes,
curiosamente, rernetiarn-me, por sua vez, para algum dos outros indivfduos que
a generalidade das pessoas considerava experimentados nas quest6es da tradicao.
Da mesma forma que os velhos, tambern os livros dos vel hos constitufam
referencia frequente quando uma pessoa procurava remediar 0 seu
desconhecimento sobre 0 assunto dizendo-me que eu poderia encontrar urn
testemunho mais rigoroso nos livros da igreja , que garantiam, deste modo, a
potencial existencia do conhecimento.

Existem real mente cadastramentos de mar ras, mas nao entre a documenta
<;ao de extraccao aldea. Antes sim como docurnentacao dos senhorios eclesiasticos
ou das camaras dos concelhos, na maior parte dos seculos XVI a XVIII. E 0 caso
da descricao dos limites das localidades sedes dos municfpios na carta de fora l
ou ainda diversos inqueritos para solucionar atritos na definicao da fronteira ou
areas de pastoreio . 0 registo dos limites territoriais de certas aldeias aparece
tam bern em tombos de instituicoes eclesiasticas, no caso das aldeias onde estes
tin ham direitos foreiros sobre todos os frutos colhidos no seu territorio. Soeira
nao era uma delas .

Assim, 0 facto de nao ter encontrado registos historicos de marras nos
livros da igreja, tornou-se em si mesmo urn acontecimenmto de significado. A
inexistencia de documentacao do passado historico e congruente com uma
evidencia do presente etnografico: as marras constituem urn objecto nao jurfdico,
cujo conhecimento era conservado na transmissao ritual. 0 ritual nao servia
apenas para manter a inst itucionalidade da dernarcacao na ausencia de tradicao
escrita. A dernarcacao do espaco comunitario tinha uma legitimidade nao-juridica,
centrada no simbolismo de construcao do territorio, aproveitando uma instituicao
colectiva para iniciar os garotos na ideia de sociedade partilhada'?',

o dialogo etnografico abrangeu , sobre este assunto, 0 conjunto da
populacao adulta de Soeira, incluindo ainda muitos indivfduos naturais deste povo,
vivendo em centros urbanos ou emigrantes na Europa e Brasil, em ferias na aldeia.
Gerou-se urn clima polemico, porque as entrevistas, pOI' vezes, eram feitas a mais
de urn indivfduo ao mesmo tempo, alern de que, depois de falarem comigo, as
pessoas discutiam entre s i 0 assunto , comparando opini6es . Os informantes
asseveravam a autenticidade das suas vers6es confrontados com depoimentos de
outros que consideravam incorrectos ou equfvocos. Davam-se, ass im, conta da
ambiguidade do tema como eu proprio me dei. As pessoas acreditavam que:
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marras so lui umas . Quer dizer, 0 conhecimento de cada urn, mesmo que
incompleto, devia co incidir com 0 de outros quando se referiam as marras dos
mesmos lugares . Confrontadas , pela primeira vez, com a existencia de
discrepancias, convenceram-se que estas advinham do facto de que a tradicao ja
se tinha perdido: se uns dizem uma coisa e outros outra, eporque jd se deixaram
perder as marras . POl' este modo, a tradicao e representada em oposicao a co
variacao. Dito por outras pal av ras, 0 confronto com as heteroglosas do
conhecimento e interpretado como evidencia do declfnio da cultura tradicional,
"tratada como internamente homogenea e partilhada e externamente delimitada"
(Barth 1987:84). Neste esquema imaginativo, a tradicao e urn saber concatenado
semelhante a estrutura das proprias marras, que rezam umas com as outras/'". A
heranca que os nossos velhos nos deixaram liga entre si as geracoes que, ao longo
dos tempos, foram constituindo 0 povo de Soeira, numa conexao equacional
simultaneamente sincronica e diacronica:

As marras forum passando duns pros outros, desde antigamente,
no principio do mundo, ou 0 menos des que COl1lerOU a haver aldeias
e os velhos puseram as marras. Depois foram-se avivando sempre,

os novos iam aprendendo C 'os velhos ° sitio delas, so agora lui
poucos allos eque se deixou de fazer isso, eque as deixaram perder,
jd ninguem quer guardar 0 que os nossos velhos nos deixaram.

Sob esta perspectiva, a realidade factual da fronteira seria a realidade do
conhecimento da delimitacao mantido ao longo dos tempos. 0 indivfduo acredita
que, independentemente do seu proprio conhecimento ser parcial - os velhos e
que as sabem todas, eu so sei algumas - 0 limite 'esta la' : Serao esses anciaos
supostos conhecerem 'todas' as marras que garantem 0 termo como totalidade.
A analise etnografica demonstra, porern, que a mesma tradicao, para poder ser
abarcada como totalidade, e destotalizada na variacao cultural.

Algumas pessoas afirmavam que , com 0 inquerito, quem ficara a saber
com rigor a delimitacao do termo era eu . POl' isso , devi a fazer uma transcricao
para que 0 povo e a junta dispusessem de urn registo escrito, caso a memoria das
marras se vier a perder de todo . Pretendiam, assim, que 0 trabalho etnografico
reimpusesse formal mente a delimitacao autentica. Esta ideia, porem, possui ela
propria significado cultural, porque, como referf, os consultantes nao abdicavam
da autenticidade das suas versoes e era essa autenticidade que 0 meu trabalho iria
supostamente consagrar. Como consideravam 0 inquerito rigoroso, cada indivfduo
acreditava que 0 seu proprio conhecimento estaria, de alguma forma, representado
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na 'versao final' como uma inforrnacao segura que refutava todas as outras
incorrectas.

Repare-se que, conforme avancava 0 inquerito etnografico, eu dava-me
conta da necessidade de optar por uma atitude etnografica anti-logocentrica para
compreender a variacao cultural. POI' seu lado, diante de urn trabalho
sistematicamente conduzido pelo investigador instalado na aldeia, os habitantes
tomavam urn percurso inverso, ficando perplexos com a ambiguidade num objecto
da cultura tradicional que consideravam indisputado.

Co-Variac;ao no Ritual

As pessoas equacionam 0 conhecimento dos velhos que participavam no
ritual com 0 dos velhos do princfpio: as marras [oram passando duns pros outros,
os velhos eque as sabiam e ensinavam-nas os garatos. Hoje, estes garotos, eles
pr6prios ja homens idosos, referem-se as marras que ajudaram a aclarar no dia
de Entrudo como sendo as marras que os antepassados deixaram, acreditando-se
detentores de urn conhecimento primevo autentico . Na verdade, porern, 0 que os
velhos transmitiam aos garotos no ritual era menos urn conhecimento normativo
da dernarcacao do termo do que versoes da fronteira. 0 pr6prio ritual era urn
campo de co-variacao. A tradicao, ao ser transmitida, era alterada em "sub
-tradicoes" (Barth 1987). 0 argumento de Frederik Barth, sobre as condicoes de
transmissao da cosmologia no contexto rnelanesio, e, em parte, aplicavel ao caso
das marras, tanto mais que as marras implicam uma cosmologia. Importa
considerar a cultura tradicional "como uma tradicao viva de conhecimento - nao
como uma serie de ideias abstractas guardadas como relfquias nas representacoes
colectivas" (idem:84). 0 objectivo nao e vel' a tradicao como urn "corpo de
conhecimento e de ideias" que se mantem com uma coerencia, mas antes como
urn objecto com diferentes "formas de coerencia" (idem:77) que resultam de
alteridades produzidas na pr6pria pratica da transmissao cultural. No entanto, a
questao importante para 0 meu argumento eque, no presente contexto de mudanca
cultural, a conjuncao entre tradicao e co-variacao tornou-se urn problema
simb61ico nativo por forca do dialogo etnografico.

Antes de mais, as sub-tradicoes resultam do pr6prio modo informal e
fragrnentririo como antigamente decorria 0 ritual das marras. Tal facto tern a vel'
com a peculiaridade deste conselho por relacao a outros conselhos do povo.
Embora tarnbern destinado a conservar urn bern cornunitario, tal como os
ajuntamentos para trabalhar nos caminhos e nas pocas, 0 conselho da manha do
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dia de Carnaval nao exigia inputs de energia. Reavivar as marras era urn trabalho
leve, embora pudesse ser cansativa a longa carninhada desde 0 povoado ao lim ite
do termo e aqui 0 percurso colateral entre as marras . Na formacao deste conselho
dominava a informalidade. Muitas vezes, nem se tocava 0 sino para reu nir as
pessoas . A presenca nao era obrigatoria, nao hav ia controle, nem penalidades . De
resto, a cerimonia nao se dirigia a todo 0 povo, mas aos veteranos que co nheciam
as marras e aos neofitos que ainda estavam em idade de as aprender.

Muitos homens adultos em Soeira, mesmo entre os mais idosos, nunca
foram ver as marras, quando criancas. Enquanto nos outros conselhos, como
referi, os faltosos eram condenados por ficarem a fazer 0 seu proprio service. A
explicacao mais comum para nunca terem ido avivar as marras foi que os pais
(ou os patroes, amos) em casa de quem estavam a servir como paquetes (criados
em idade infantil) nao os dispensaram dos trabalhos . A presenca nao era
igualmente obrigatoria para os homens velhos, porque apenas interessava reunir
indivfduos detentores de conhec imento . Aqueles que se apresentavam propun ham
se a ir ensinar as marras de determinadas direccoes do termo, por oposicao a
outras que diz iam desconhecer.

Nesta informalidade, os itineraries nao estavam tambern pre-definidos (ao
contrario do que ocorria nos conselhos de trabalho), mas resolvidos de acordo com
os indivfduos que se juntavam em cada ano. as garotos eram reun idos em dois
ou mais grupos, con forme a afluencia, capitaneados por urn homem adulto. Cada
agrupamento seguia em direccao a uma rota do cabo do termo, de acordo com
as marras que 0 adulto dizia conhecer. Esta intencao distributiva era tam bern de
ordem pratica , dado que era diffcil, com as distancias do territorio, urn so grupo
fazer 0 circuito completo na mesma manha. Oeste modo, 0 ritual era suposto dar
volta a todas as marras e circundar 0 termo, mas, em certos anos, tal poderia niio
ocorrer, quando niio apareciam adultos com conhecimentos que cobrissem todos
os lugares .

Alern disso, uma vez que urn adulto se dispusesse a ensinar as marras de
uma certa area e acornpanhar urn grupo, raramente se juntava a este outro velho .
Considerava-se que nao havia necessidade de ir mais de urn, porque as marras
eram supostas serem as mesmas para todos e as que urn conhecia eram conhecidas
pelos outros tarnbern . Frequentemente, estes indi vfduos revesavam-se em cada
ano, deixando a vez a outro por ter ido no ana anterior. A descricao seguinte,
referindo eventos do infcio dos anos cinquenta, fornece uma ilustracao do estilo
destes ajuntamentos:

Eu lembra-me, quando uma vez dia d'Ell tru do, inda era lim
galeote [adolescente], tinha prai quinze aIlOS, niio sei, estdvamos ali
ope da igreja, onde se costuma juntar 0 povo, e 0 regedor da altura
e que comecou a perguntar assim pros qu 'ali estavam:
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- Quem sabe as marras pra tal sitio?
- Sei-as eu.
- Entiio vais tu com fulano e fulano e fulano a ensinar-lhas, que

niio sabem.
Dizia entiio por nos, os garotos. E continuava:
- Quem sabe as marras pra tal parte?
Depo is ld diziam:
- Eu prali niio nas sei, mas sei-as pra deste lado.
Ele ld perguntava, por exemplo, quem as sabia ld prd Zangarela

e ld the diziam:
- Ell niio nas sei, mas sabe-as fulano, que vd ele pra desse lado,

qa'eu sei-as, por exemplo, pra Ferreiros ou pra outro lado qualquer.
Vinha outro e dizia:
- Ah, ell niio posso ir, tenho qti'ir a outro sitio, tenho isto Oll

aquilo pra fazer.
Se bem calhava, havia an os que nem se dava volta a tudo

naquel'ano, so iam a alguns lados, se niio houvesse quem as
soubesse ou niio se dispusessem air.

Os velhos transmitiam aos garotos vers6es que a eles pr6prios tinham sido
transmitidas nos rituais da sua infancia ou, informalmente, na frequentacao do
termo. Os garotos, por sua vez, tambern nao costumavam confrontar-se corn .as
versoes de varies 'velhos', porque depois de terem ido as marras de uma direccao,
normal mente nao tornavam a repetir 0 mesmo trajecto. A maior parte, alias, nao
costumava voltar mais de uma vez ao conselho. 0 indivfduo ficava a conhecer
apenas as marras daquele ana e do itinerario em que aconteceu tomar parte.

Urn epis6dio ocorrido na volta as marras no ana de 1959 ilustra esta
fragrnentacao e informalidade. No domingo seguinte a Terca-Feira de Carnaval,
o regedor fez povo a fim de criticar os individuos que, naquele ano, tinham
acompanhado os garotos, pe la forma desordenada como decorreu 0 processo,
porquanto uns fizeram uma exploracao minuciosa do terreno, enquanto outros
act uaram levianamente. Em resposta, porern, certos de entre eles alegaram que
ja nao puderam encontrar as marras, porque ja se tinham deixado perder, por
negligencia. Outros ainda afirmaram que as viram abertas noutro sftio a que niio
pertenciam (em sftio 'errado') . Na minha interpretacao, esta perplexidade acerca
do estado da tradicao nao foi 0 confronto com a degeneracao das tradicoes
(deixaram perder as marras), mas antes 0 confronto com a variacao cultural. Pelo
que pude averiguar, 0 que aconteceu eque outros indivfduos, em anos diferentes,
tinham aberto marras nao coincidentes com as vers6es daqueles que, naquele ano,
voltaram ao conselho, daf que estes nao tivessem podido encontrar conservadas
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as 'suas' marras. POl' outro lado, 0 proprio facto da ocorrencia do descuido e
expressao da informalidade deste conselho, em contraste com os conselhos de
trabalho. Estes ultimos eram capitaneados pelo regedor ou 0 presidente da junta,
que regulavam 0 service e admoestavam os que mostravam falta de interesse e
negligencia. Nas marras, nfio havia contr61e e, portanto, tudo dependia da decisao
e escnipulo do adulto que acompanhava os garotos.

o caracter auto-referencial do ritual favorecia a co-variacao
intercornunitaria tambern. 0 facto das aldeias nao fazerem 0 ritual conjuntamente,
cada aldeia abrindo as suas marras, dava lugar a sedimentacao de sub-tradicoes
em cada povo, por relacao a fronteira pretensamente comum. Algumas vezes, urn
indivfduo referia-me marras que tinha visto, noutros tempos, pOl' exemplo, quando
andava a pastorear no termo, pensando que se tratava de sfmbolos abertos por
gente do seu proprio povo, nunca tendo ele proprio tornado parte em nenhurn
ritual. No entanto, outros que tinham tornado parte em rituais nao referiam essa
marra, Na continuacao da investigacao, concluf tratar-se de marras abertas pOI'
conselhos de aldeias vizinhas . 0 facto das aldeias limftrofes nao coincidirem na
interpretacao da sua fronteira pode original' antagonismo e acusacoes recfprocas
de usurpacao.

Sobrestruturando 0 Passado

Os limites do territorio nao se alterarn, porern, somente na co -variacao
sincr6nica, mas diacronicamente tarnbern. Urn indicador deste facto e que as
marras sao sfrnbolos enfaticos. Ao mesrno tempo que instituern 0 limite estao
colocadas em locais que sao eles pr6prios uma forma de limite.

Algumas encontram-se a entrada de urna ponte, junto de um moinho Oll

a porta de uma corrica (urna construcao no campo para recolher os rebanhos de
ovelhas ou cabras). Todas estas forrnas construfdas marcam a presenca humana,
instaurando, assirn, a descontinuidade nas vastidoes vazias do territ6rio, pelo que
constituern espacos-Iirnite. Outras marras eram abertas no alto de outeiros, colinas
e montes, coincidindo, deste modo, com um obstaculo natural. A beira dos
caminhos e as encruzilhadas sao outros lugares de marras . Alern disso, grande
parte encontra-se em propriedades particulares, em alguns casos colocadas
proximas da margem - 0 limite entre duas propriedades - ou junto de uma parede
divisoria. Outras vezes, a marra esta aberta numa fraga que sobressai no meio
de terrenos cerealfferos ou de pastagens . A fraga aqui e tarnbern uma forma de
limite, ponto incultivavel descontinuando terrenos cultivados. Esta tendencia para
'puxar' a marra para a margern ou para fragas e de ordem pratica tarnbem para
que nao atrapalhem a exploracao da propriedade, nern venharn elas proprius a ser
desfeitas com 0 arado, caso das marras abertas na terra. Apesar destes
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condicionamentos praticos serem importantes, a qu estao a realcar e que os
proprios espacos-limites 'atraem' as marras ou sao simbolicamente atractivos para
a sua colocacao. As versoes acompanham esta tendencia. Acerca de urn
det erminado lugar, por exemplo, ha duas versoe s. Segundo um indivfduo, a marra
era re-avivada no limite de uma propriedade. Segundo outro, a porta de uma
corrica proxima. Em ambos estes casos de variacao, a marra e 'puxada' para junto
de espacos-Iimite e descontfnuos; e, como referf, um limite enfaticamente
colocado sobre urn limite.

Desta feita, se se acredita que as marras estao no lugar original, des de que,
em tempos pristinos, as aldeias supostamente repartiram os termos, a analise
comparativa dos lugares torna evidente, porern, que a sua localizacao e moldada
a organizacao do espaco. As marras sao 'velhas' nao tanto pela vetustez da
instituicao ou por pretensamente estarem hri muito tempo no mesmo lugar, mas
por acompanharem as mutacoes do espaco habitado. As fragas e os outeiros
pcrtencem a paisagem natural, mas as pontes, corricas, moinhos e propriedades
sao manufacturas human as que se vao acumulando com 0 tempo . Esta rnudanca
do espaco produz motil idade nas marras, atrafdas por novos espacos-Iirnite. As
marras mudam de sft io ao longo do tempo, no interior de urn mesmo lugar
nomeado (' mudam-se ' de um cabeco para um a co rn ea, por exemplo) . As sub
-tradicoes concorrentes sao acurnulacoes de possibilidades de co-variacao
decorrentes destas alt eracoes, dad o que 0 investimento num novo espa<;o nao
desal oja, necessariamente, a utilizacao simbolica do anterior.

Par a ser testada esta hip otese da motil idade, se ria necessaria a
confrontacao de documentacao histori ca serial, referindo-se as mesmas aldeias,
em diferentes epocas . Todavia, co mo vimos, nao ex iste m cadastros de marras para
o caso de Soeira. Aind a ass im, a documentacao histori ca co nse rvada para outras
local idades confirma que tambern noutras eras as marras se situavam em pontos
-limite: pontes, corricas, encru zilhadas , moinhos, oute iro s, margens de
propriedades . Contudo, mesmo se eu tivesse encontrad o arrolamentos historicos
da s marras de Soeira, como existe m para outras aldeias, 0 se u interesse nao
residiria em descobrir a delirnitacao original ou aute ntica. 0 corpus de
manuscritos que tenho em vista sao tres tombos da com enda de Algoso (da Ordem
de Malta) - Tombo , Mediciio e Demarcaciio da Comenda da Vila de Algos o e
de suas An exas, Propriedades e Bens - e outra docurnentacao publicada pelo
Abade de Bacal sobre as marras de Vimioso.

Algoso e hoje uma aldeia do concelho de Vim ioso. No Antigo Re gim e,
era uma vila e sede desta importante comenda co nstitufda por propriedades e
direitos foreiros em c inque nta e se te ald eias do actua l di strito de Braganca,
designadamente, nos con celh os actuais de Vimioso, Miranda do Douro, Braganca,
Vinhais, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Mo gad ouro. A serie de tres tombos
da com enda cobrem setenta e cinco anos dos seculos XVII e XVIII e constituem
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a docurnentacao historica sobre marras mais importante conservada para 0 distrito
de Braganca. De entre aquelas cinquenta e sete aldeias, consideraremos, porern,
apenas as trinta e cinco constituindo alde ias dizimais. Ou seja, aque las cujo termo
era demarcado pelos oficiais da comenda, da mesma forma que demarcavam as
propriedades da comenda possufdas no seu interior, porque 0 conjunto dos frutos
pagavam 0 dfzimo a comenda, mesmo quando as propriedades nao lhe
pertenciam'?' . 0 tombo mais antigo desta serie data de 1633, 0 segundo de 1684
e 0 mais recente de 1707- 1708. (Os dois primeiros encontram-se no Arquivo
Distrita1 de Braganca. 0 ultimo pertence ao espolio da camara de Vimioso) . A
importancia deste corpus volumoso nao reside somente em apresentar urn vo
lume grande de dernarcacoes para urn periodo historico recuado, mas em particular
por fornecer esta inforrnacao serialmente. Os outros tombos eclesiasticos
conservados nos cartorios da regiao nao formam series continuas, por constitufrern
levantamentos que nao se repetirarn ou, mais provavelmente, por outra
documentacao encadeada se ter perdido. Na serie de Algoso, os mesmos termos
sao levantados ao longo de setenta e cinco anos, com lim espacamento de
cinquenta e lim anos entre 0 primeiro e 0 segundo tombo e de vinte e tres ou vinte
e quatro entre 0 segundo e 0 terceiro.

Os tres tombos sao, contudo, os codices mais recentes de uma serie de
cornpilacoes perdidas. Na verdade, no texto de cada urn deles e feita constante
alusao ao tombo velho ou tombo passado, quer dizer, ao tombo feito anos antes
daquele que estava a ser confeccionado. A questao e que a sequencia de urn
tombo 'velho' para urn tombo 'novo' constitui urna estrutura matricial tanto para
o modo de cadastramento como para a perpetuacao da dernarcacao das aldeias .

o registo da dernarcacao dos term os era realizado de duas formas. Umas
vezes, 0 jui; do tombo - 0 oficial responsavel pelo inquerito e dernarcacao dos
bens e direitos da comenda - ia com louvados e homens da aldeia em causa fazer
o periplo dos marcos. Neste caso, tratava-se, frequentemente, de colocar marcos
'novos', em locais ate entao ainda nao assinalados, adensando a rede, ou de
substituir marcos de pedra tosca pOI' marcos de granito gravados com a cruz da
comenda (a cruz da Ordem de Malta) . 0 adensamento significa que uma rede de
sitios nomeados por onde passava a dernarcacao ja se encontrava consagrada,
sendo, em cada novo tombo, reificada com a colocacao e renovacao de marcos.
Mais frequentemente, porern, 0 juiz limitava-se a chamar ate si homens velhos
ou homens bons da aldeia, que, sob juramento, declaravam os marcos. Na
verdade, nestes tombos nao e utilizada a palavra 'marra', apenas 'marco', talvez
porque esta e mais familiar ao lexico jurfdico (seja marco entre propriedades
ou entre termos), sendo a outra, provavelmente, de usa vernacular, como hoje .
Tal facto aparece sugerido em certos registos dos tombos, referindo 0 nome de
urn lugar onde se encontrava um 'marco' com 0 toponimo 'rnarra'. POI' exemplo,
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no cadastro de uma destas aldeias diz-se que urn determinado 'marco' esta
localizado no Alto da Marra.

Em qualquer daqueles procedimentos, porern, os limites, antes de serem
lancados no 'tombo novo', eram confirmados pelo texto dos tombos velhos .
Quando se ia ao terreno ver as marras, era 0 registo do tombo anterior que servia
de direct6rio. Quando nao se visitavam as marras, 0 tombo velho era lido e os
informantes apenas deveriam referir se havia alguma duvida (expressao do
documento). Apesar de os informantes mudarem , nesses setenta e cinco anos de
inqueritos, verifica-se, porem, uma notavel perrnanencia de sftios nomeados, de
tombo para tombo, e da localizacao concreta dos marcos divis6rios nesses lugares .
(No caso, nomeadamente, de marras situadas em propriedades, 0 nome do
proprietario altera-se, enquanto 0 sftio da marra permanece). Aparentemente,
passava-se 0 contrario da co-variacao tao saliente que encontrei, no presente em
Soeira e noutras aldeias . Nos tres tombos, apenas em dois casos - a aldeia do
Romeu, concelho de Mirandela, no tombo de 1633; e a aldeia de Urr6s, concelho
de Mogadouro, no tombo de 1684 - houve uma discordancia real mente impor
tante, por parte dos homens daquelas aldeias, a prop6sito do que dizia 0 arrola
mento do tombo anter ior.

No caso do Romeu , 0 juiz do tombo reuniu, entao, homens desta aldeia e
dos povos limftrofes e instituiu uma dernarcacao consensual, que, na maior parte,
seguia os tombos velhos, apenas sancionando uma alteracao num determinado
lugar. Esta ultima, ainda assim, era uma questao que ficara por resolver do tombo
anterior. No caso da aldeia de Urr6s, os informantes alegaram que urn
determinado ponto da dernarcacao nao era concordante com 0 tombo, porern, sob
juramento, acabaram por concordar com 0 tombo velho:

[ap6s terem declarado os marcos e as confrontacoes] e outrossim
pelos ditos homens bons deste lugar foi dito que eles tinham
declarado 0 termo na conformidade do tombo passado, que lhes
foi lido, mas que a respeito da demarcacao deste lugar e a vila da
Bemposta, protestavam por seu direito havendo noticia de que
pertence 0 dito termo pela Pena da Gata, mas que debaixo de
juramento que recebido tinham sempre r econheceram partir 0 dito
termo pelos sitios declarados no ultimo tombo (enfases minhas) .

Repare-se que, embora se trate dos dois unicos casos relevantes, em
setenta e cinco anos, onde e manifestada 'diivida', ainda assim a forma de resolver
o problema e consentanea com 0 modo como a dernarcacao era, normalmente,
cadastrada em cada novo tombo. Os tombos anteriores constitufam reposit6rio do
limite 'autentico" , servindo de matriz para a composicao do novo tombo . Daf a
marcada conforrnacao ao longo do tempo . Sob este ponto de vista , 0 c6dice mais
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recente (0 de 1707-1708) e aquele que apresenta menos trabalho original, na maior
parte copiado do tombo de 1684 .

Cristalizando-se os limites num documento escrito, 0 passado e
sobrestruturado. Por urn lado, a leitura do tombo tinha urn forte caracter normativo
e, como se viu no caso de Urr6s, ate coactivo. Por outro, a fronteira era
permanentemente adensada com a colocacao de novos marcos em cantaria gravada
com 0 simbolo da comenda. a adensamento, porem, nao era senao 0 meio de a
matriz ganhar consistencia e conspicuidade. Portanto, nestas aldeias da comenda,
nos seculos XVII e XVIII, as marras eram urn registo jurfdico, resultado da
influencia sobre as tradicoes aldeas de uma instituicao exterior a comunidade (a
Ordern de Malta). Esta influencia reificante e comparavel com urn facto recente,
desde que, em 1991, foi instaurada uma zona de caca turfstica (uma reserva,
na expressao local) em tres aldeias proximas de Soeira. Nestes povos, tambern
lui varies anos nao se ia reavivar as marras . Por necessidade de dernarcacao dos
limites da zona venat6ria, foi requerido aos ham ens velhos da comunidade que
ensinassem as marras, tendo side colocadas placas cinegeticas reificat6rias no seu
local.

Nao encontrei referencias documentais para 0 facto de nas aldeias da
comenda se realizarem rituais de marras, na mesma altura do seu cadastramento
nos tombos. Em caso afirmativo, porern, julgo improvavel que 0 significado do
ritual demarcat6rio Fosse de todo equivalente ao dos rituais do dia de Carnaval
que se realizavam, neste seculo, em Soeira. Nas aldeias da comenda, as marras
eram monumentos permanentes, 0 seu sftio estava absolutamente evidenciado e
tombado, escapando as interpretacoes, Em Soeira, ao contrario, as marras eram
para serem 'feitas' em manufactura ritual. Por outro lado, esta criacao ritual do
territ6rio era rmiltipla e multiplicadora, envolvendo diferentes sub-tradicoes, Sob
este ponto de vista, a informalidade no conhecimento das marras que hoje existe
e devida, ao menos em parte, a nao existir nenhuma pressao institucional exte
rior, ligada a imposicao jurfdica do registo escrito. Quando a pressao institucional
esvanece, as marras passam outra vez a ser objecto de informalidade e variacao.
A este respeito, 0 Abade de Bacal fornece tres testemunhos, de diferente natureza,
todos relativos as marras do termo de Vimioso (Alves 1935:58 I-588; 1968:38 1
-389). Este material cobre urn perfodo de mais de quatrocentos anos - entre 15 I6
e 1934 - caso singular de inforrnacao diacr6nica acerca de uma mesma rede de
marras. AIem de abranger urn perfodo hist6rico mais alargado que aquele
recoberto pelos tombos de AIgoso, combina, pOI' outro lado, Fontes de
conhecimento que nao se limitam ao documento escrito .

Vimioso era sede de urn concelho medieval que recebeu foral renovado
de Manuel I em 1516. a foral do seculo XVI descreve a dernarcacao do termo
de Vimioso. Em 1747, a camara de Vimioso regista a realizacao de urna
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dernarcacao do ter mo, em consequencia de as "marras e confrontacoes" referidas
no foral estarem a ser usurpadas por aldeias vizinhas. Os oficiais da camara
reuniram-se com representantes das aldeias limftrofes para reporem a legitimidade
da dernarcacao definida na sua carta de foral.

Destaca-se daqui 0 facto simbolicamente importante da acta de
dernarcacao ter sido redigida ja para ser adendada ao foral, numa imaginacao de
continuidade. Nao obstante separados por cerca de duzentos e cinquenta anos, os
dois documentos passaram a constituir uma so carta:

[os] oficiais da camara, por serem requeridos que as marras
e confrontacoes atras descritas neste foral se achavam com menos
observancia e se ia prejudicando aos direitos reais, usurpando-se
parte do termo da dita vila, mandaram eles oficiais da camara vir
pessoas assim desta vila, como dos lugares de seu distrito e dos de
Pinelo, Cacarelhos e outros confrontantes, e com todos fizeram
uma geral revista e exame e aferimento nas marras e balizas a que
se refere este foral para evitar dtividas nos tempos futuros; e que
nao succda 0 mesmo que no presente se experimenta, pelos
descuidos e omissoes das camaras preteritas, e como este foral deve
ser eterno e esta declaraciio 0 deve acompanhar, madaram que se
estendesse aqui por ser muita a sua duracao e boa arrecadacao dos
direitos reais [etc] (transcrito integralmente em Alves 1911 [iv]:383
-386; enfases minhas).

A ironia e que, porern, enquanto 0 foral de 1516 faz referencia a onze
marras, a acta de 1747 refere trinta e duas(lO). Nao se tratou, todavia, de urn
adensamento feito em 1747. Neste ano, os oficiais da cfimara apenas se limitaram
a arrolar as marras existentes no terreno, conforme indicadas pelos informantes
de Vimioso e dos diferentes povos Iimftrofes com que se reuniram, 0 que significa
que aquelas foram sendo adensadas ao tonga dos dois seculos e meio seguintes
it promulgacao do foral. Pretendendo repor uma demarcacao pr imordial,
sanc ionaram uma quase triplicacao das marras. Ao mesmo tempo que a acta
pretendia fixar juridicamente a delirnitacao original, estava, de facto, a altera-la,
o que a camara de Vim ioso fez foi uma dernarcacao nova, mas apoiando-se na
legitimidade ancestral de outra dernarcacao. Este e 0 modo simbclico
caracterfstico da representacao das marras . Frequentemente, uma pessoa com a
sua versao esta, de facto, a proceder a uma nova dernarcacao do termo, mas que
e sempre validada na legitimidade de autoridades reconhecidas, como por
exemplo, 0 facto de ter sido urn homem velho que Ihe ensinou as marras outrora,
no conselho do dia de Carnaval. 0 proprio ritual, que se destinava a recuperar
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os limites fundados pelos antepassados, constitufa, na verdade, interpretacoes
dessa originalidade.

Em 14 de Abril de 1934,0 Abade de Bacal, carregando consigo uma copia
do texto de 1747, foi fazer 0 peripl o das marras do termo de Vimioso . 0 autor
acreditava na remota antiguidade da instituicao no distrito de Braganca, pensando
poder tratar-se de loca is de petroglifos utilizados, sucessivamente, como marcos
pelos diferentes povos que habitaram a regiao:

Pode entender-se que, em muitos casos, a demarcacao do
termo das po voacoes eainda ados romanos e, talvez, em parte, a
dos povos e tribos pre-romanos (Alves 1935 :589).

o itinerario da visita tinha, assim, urn objectivo arqueologico. No entanto,
o seu pensamento era norteado pelos mesmos princfpios de recuperacao de limites
originais . A acta de 1747 possufa, para a exploracao arqueologica, 0 mesmo
genero de referencialidade que 0 foral teve para a constituicao da acta. A
excursao, porern, foi marcada por algum desalento . Algumas marras foram, de
facto, encontradas, segundo 0 documento. Noutros casos, tin ham desaparecido.
Outras vezes ainda, a toponfmia mantinha-se, mas ninguern deu notfcia de, nesse
determinado lugar, se encontrarem marras. Alias, os informantes que 0

acompanharam nao sabiam que uma determinada fraga servia de marra e foi 0

proprio Abade de Bacal que, baseado na acta, os alertou para 0 facto. Finalmente,
os informantes nao conh eciam todo 0 percu rso das marras e ele tev e que
pro sseguir sozinho. 0 autor reclama do abandono a que estes sfmbolos
dernarcatorios estavam sujeitos, porquanto considerava tratar-se de monumentos
nacionais merecendo conservacao e, diante de urn declfnio do conhecimento por
parte das proprias sociedades a que dizem respeito directamente, a autoridade
escritural seria a sua iilltirna guardia.

Repare-se nesta sequencia. Na passagem do foral para a acta verifica-se
uma multiplicacao das marra s. Depois, na passagem daquela para 0 'trabalho de
terreno ' do Abade de Bacal, ha uma dirninuicao das mesmas, que ja nao sao
encontradas ou, pelo menos, nao sao reconhecidas como tal. Esta oscilacao e que
e significativa. As marras sao objecto de urn conhecimento informal e, portanto,
o seu mirnero, localizacao e tipologia alteram-se. Qualquer arrolamento
escriturado depende da maneira como 0 inquerito econduzido, das pessoas e das
forcas hegernonicas envolvidas, porquanto, como acontece hoje, numa mesma
altura diversas vers6es podem existir. Provavelmente, 0 que os oficiais de Vimioso
chamavam de 'usurpacao" eram sub-t radicoes divergentes em comunidades
vizinhas. Por seu turno, 0 que 0 arrolamento escrito faz e calar as vers6es. Este
efeito anti-polifonico sobressai dos tombos de Algoso nos dois casos apresentados
em que aparece duvida por relacao aos tombos velhos. 0 mesmo objectivo era
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pretendido co m a acta de Vimioso de 1747, adendada ao foral. Sign ificado
semel hante ea conviccao dos informantes de Soeira, no traba lho de campo, acerca
do caracter probatorio dos livros dos velhos para 0 conhecimento das marras e
de outros aspectos institucionais da sua cultura tradicional.

As correspondencias e contradicoes que 0 Abade de Bacal encontrou em
relacao ao documento escrito resultam, alern disso, do conhecimento que aqueles
informantes que 0 acompanharam possufam e talvez nao mais do que isso. Se
tivesse sido acompanhado por outros, muito provavelmente as suas conclus6es
seriam diversas. 0 texto do documento reproduz compromissos entre indivfduos
e poderes e nao, de facto, a 'recaptura' da dernarcacao original. Por conseguinte,
se eu tivesse encontrado cadastros historicos das marras de Soeira, a dernarcacao
do documento estaria sobrestruturada e nao seria mais do que 0 resultado de uma
situacao historica localizada. 0 que esta em jogo, em cada epoca, e como a co
-variacao interliga diferentes "formas de coerencia" (Barth 1987:77) no acesso
ao passado, atraves do presente rmiltiplo da cultura.

Naturalizacoes etnognificas

No seu livro Making History: Pukapukan and Anthropological Construc
tions of Knowledge, Robert Borofsky (1987) desenvolve uma analise das
condicoes de "construcao, transrnissao e validacao do conhecimento tradicional"
(idem:xv) e da representacao deste conhecimento pela cornpreensao antropologica.
A inovadora tese deste autor e que existe urna simultanea divergencia e
convergencia entre a forma como 0 conhecimento das tradicoes e do passado foi
sendo construfdo pela serie de antropologos que fizeram trabalho de campo em
Pukapuka e a construcao do conhecimento tradicional pelos proprios indivfduos
daquela cultura.

o atol de Pukapuka (ilhas Cook, Polinesia) passou, nos anos 1970, por
uma vaga de revivalismo cultural, recuperando e reinventando tradicoes. Uma das
tradicoes restauradas e denominada Akatawa, pela qual 0 atol passou a ser
dividido em duas partes, para fins de distribuicao de recursos e de cornpeticao
desportiva e hidica entre as tres aldeias que 0 constituem. 0 objectivo desta
rec uperacao era "preservar 0 conhecimento do passado" (idem:lO) ou, mais
exactamente, "ensinar as pessoas jovens acerca das tradicoes da ilha" (idem: 139).
Os informantes mais idosos asseguravam que a biparticao era uma instituicao
tradicional que, ao longo do seu proprio tempo de vida, foi recuperada
intermitentemente. Muitos deles tinham sido ja informantes dos antropologos que
estudaram 0 atol antes de Borofsky. Na verclade , Pukapuka e um local
especialmente 'batido' por trabalhos de campo etnograficos, Em apenas quarenta



90 Carlos Alberto Afon so

anos, entre 1934 e 1974, cinco ant ropo logos trei nados fizera m trabalho de campo
naquela pequena sociedade. Es tranhamente, no entanto , nenhum de les faz
referencia, nos livros publicados ou mesmo nas nota s de campo (que Borofsky
tambern incorporo u na sua pesquisa), a existencia do Akatawa(ll ).

Aquele autor escrutina esta contradicao. Como e possivel que um conju nto
de investigacoes cientificas sistematicamente conduzidas tivessem negligenc iado
uma pratica cultural que parece tao influente? Por outro lado , na ause nc ia de
qua lquer reg isto documental desta pratica, qua l a razao de alguns Pukapukans
afirmarem que eles pr6prios se lembram de, por diversas vezes, se ter fe ito recurso
ao Akatawa? (Alern dos antropologos, os agentes do governo colonial , viaja ntes
e missionaries que, a parti r de 1908, deixaram testemunhos da vida Pukapuka,
tambern nao fazem referencia abiparticao) . A respo sta do autor e que estas duas
posicoes expressam duas utilizacoes do passado ou, dito de modo mais expressivo,
sao "d ifere ntes formas de construir relatos das tradicoes do ato l" (idem:xvii) . A
exploracao de Borofsky vai no sentido da formalidade estruturante do
conhecimento antropol6gico por relacao a informalidade, fluidez e negociabilidade
do co nhecimento no interior de uma cultura .

as Pukapukans, "no processo de aprender e validar as suas tradicoes
continuamente as tran sformam" (idem:2), dada a "natureza criativa, dina rnica do
conhecimento tradicional Pukap uka" (idem: 141). Por isso, 0 Akatawa, que parece
ter sido um recurso cultural pouco saliente ao longo dest e seculo, e ressuscitado
nos anos setenta. De sta vez , porern, e tratado como uma forma ca rdinal de
autenticidade. Con feriram-lhe maior valor do que a instituicao alguma vez tivera
no passado. Em contrapartida, as abordagens antropol6gicas valorizavam mais os
aspectos categ6ricos e estruturai s do que forneciam meio s para compreende r os
aspectos processuais e contingentes da cu ltura do ato !' Esta proclividade para
hipostatizar as formas culturais resulta, em parte, da necessidade de apresentar
as tradicoes para "audiencias ocid entai s", acabando por sobrestrutura-las, poi s
"e nfat izam a uniformidade a custa da diversidade, a stasis a custa da mudanca"
(idem:2). Estas duas "forrnas de conhecer" 0 passado (idem:xvii) sao,
co nsequentemente, duas formas de "fazer hist6ria" .

Nao obstante, os antropclogos e os Pukapukans revelam, por outro lado,
uma tendencia comum para "verern no presente aspectos do passado" (idem:69
e 146). as Pukapukans, ao ajustarem as suas tradicoes, estao a alterar 0 passado
para instalar 0 presente. Ao desconstrui r as nar rati vas antropol6gicas sobre
Pukapuka, Robert Borofsky conclui que a abordagem hist6rica no trabalho
antropol6gico, por seu lado, produz "a fusao de diferentes ordens temporais"
(idem:69). a passado e recuperado a partir de uma ilusao de que, por ass im dizer,
a tradicao e tradicional , coe vizando todo s os tempos e "sobre-enfatiza[ndo] as
qualidades estaticas da cultura a custa das qualidades din amicas" (idem :69).



o retorno mitologico no trabalho de campo 91

Tanto os Pukapukans como os antropologos ajustam, a sua maneira, 0

passado e a cultura suposta tradicional as necessidades presentes da interpretacao
cultural. Enquanto os etn6grafos tendem a sobrestruturar 0 passado, os
Pukapukans introduzem diversidade e fluidez no conhecimento tradicional. A
argurnentacao de Robert Borofsky, porern, prende-se ainda com a circunstftncia
de que a presenca dos antropologos influencia a invencao da tradicao entre os
Pukapukans. Muito do conhecimento tradicional Pukapuka encontra-se preservado
pelos antropologos nas suas narracoes etnograficas. Num crescendo de mudancas
sociais, estas recolhas antropol6gicas sao utilizadas como meio de transmitirem
as tradicoes aos mais novos. Tal facto, no entanto, "torna 0 conhecimento menos
fluido e diverso do que ele de facto e" (idem: 144). Alern disso, mesmo no trabalho
de campo, os etn6grafos influenciam 0 revivalismo cultural Pukapuka
nomeadamente, promovendo cornpeticoes e jogos vernaculares - 0 que "altera
os padroes informais de educacao" (I2).

No decorrer da elaboracao deste trabalho, confrontarno-nos
recorrentemente com esta necessidade reflexivista. Apesar da importancia que 0

tema das marras parece ter no modo tradicional de reproducao polftica e cultural,
os antropologos treinados que trabalharam na regiao trans montana e em regioes
espanholas limftrofes nao dao relevo ao assunto (referem passageiramente 0

problema, Ruth Behar 1986: 169 e Joaquim Pais de Brito 1988:328-329; 1989:96
e 498 n.6). Na tradicao etnogafica portuguesa, Leite de Vasconcelos (1936:350)
descreve a instituicao. Todavia, e 0 Abade de Bacal que autora 0 unico texto
etnografico portugues tratando especificamente de marras (Alves 1935:579 e segs .
e 1968:381-396).

A tendencia para 'ver no presente aspectos do passado' e, por outro lado,
trace essencial de muitas das representacoes com que lidamos. Alern disso, s6
no fim do primeiro ana de trabalho de campo, quando as questoes da construcao
cultural do espaco passaram a sedimentar a minha investigacao, e que as marras
me foram referidas. A partir do momenta em que comecei a trabalhar a
dernarcacao do termo e a conversar sobre isso, as pessoas passaram a falar
fluentemente comigo sobre marras, demonstrando tratar-se de urn tema
importante. Nao e, porern, por que 0 antropologo 'nao ouve' que as coisas nao
estao la. Ha muitas idees fixes de uma cultura; elas nao comecarn a existir s6
quando 0 antrop61ogo liga 0 seu radio te6rico para aquela onda. A transmissao
ja estava a decorrer antes. Contudo, s6 posteriormente a consolidacao do objecto
ternatico e que compreendi que as questoes da dernarcacao fundamentavam a
generalidade das representacoes do territ6rio, mesmo sem haver, necessariamente,
uma alusao explfcita a palavra marra.

Acerca, por exernplo, das regras jurais pelas quais se define a autoridade
de urn povo sobre 0 seu territ6rio, a expressao - das marras pra dentro mandam
as do povo - e menos comum do que, pOl' exemplo: cada povo manda no seu
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termo ou cada povo esenhor do seu termo . A primeira faz a referencia explfcita
ao limite que as outras deixam implfcito. Mais tarde, ao escrever este texto, foi,
ainda assim, a rnencao explfcita ao limite demarcado que eu privilegiei para
enunciar 0 meu argumento, como meio de 0 tornar mais compreensfvel a outra
audiencia. Como nao estou a escrever para a gente de Soeira, tive necessidade
de destacar do lexico local as expressoes que melhor descobrissem 0 paradigma
para urn publico nao aldeao e nao transmontano. Desta forma, a questao das
marras pode tomar neste texto alguma reificacao que nao possui na vida, como
condicao da sua propria inteligibilidade antropologica,

Se os informantes falavam no objecto que as marras representam, sem
priviJegiarem necessariamente a palavra, a minha insistencia no tema resultou
numa maior atencao sobre 0 assunto e, durante algum tempo, as marras 'foram
uma moda' em Soeira. Fui-rne apercebendo da presenca das marras no ideario
quotidiano da aldeia, sem que as pessoas precisassem de se referir explicitamente
a elas . Quando, porern, elegi 0 problema como minha preocupacao etnografica,
senti grande necessidade de designacao, como meio de as pessoas entenderem 0

que eu queria saber. Com esta insistencia, 0 problema saiu relevado no horizonte
social, mas, fazendo isso, transforrnei-o, porque concedi-Ihe uma utilizacao
privilegiada que niio possui. No meu desejo de chamar as coisas pelo nome,
acabei por 'dar nome' as coisas .

Questao reflexiva mais importante, todavia, e que se, por urn lado, eu
dava-me conta, no trabalho de campo, da necessidade de uma abordagem anti
-logocentrica do conhecimento tradicional, por outro Jado, no entanto, 0 proprio
trabalho de sisternatizacao realizado pelo investigador veio influenciar 0

conhecimento informal que a comunidade tinha das marras.
Por varias vezes percorri 0 cabo do termo, acompanhado por consultantes,

a fim de reconhecer os sftios das versoes que recolhia e poder organizar um mapa
da co-variacao das marras. A partir deste mapa provisorio, solicitei assistencia
ao Parque Natural de Montesinho - em cujos limites se encontra a aldeia de Soeira
- para confeccionar um mapa mais rigoroso. 0 apoio foi generosamente
concedido e os trabalhos decorreram entre oito e doze de Abril de 1991,
perfazendo-se todo 0 itinerario onde eu tinha identificado marras. Por uma questao
formal, 0 presidente da junta de Soeira foi avisado do trabalho que se iria realizar.
Logo ele propos-se acornpanhar-nos e levar com ele homens do povo para
reavivar as marras outra vez. Os meios logisticos reunidos para a realizacao de
um trabalho cartografico foram, assim, interpretados como uma oportunidade para
restaurar a tradicao . Nomeadamente, 0 jeep era um incentivo a ida dos velhos
que ja nao podem andar grandes distancias ,

Diante da intencao dos de Soeira, os services do Parque acharam
conveniente contactar tambern os 'presidentes ' das outras cinco aldeias com os
quais Soeira tern confrontacao por marras. Os presidentes estiveram presentes
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pessoalmente au fizeram-se representar. Em cada dia fez-se a confrontacao com
uma aldeia. 0 jeep partia de Soeira com a presidente e alguns homens do povo,
ia ate aoutra aldeia buscar a presidente e as homens que este reunira e dirigiamo
-nos depois para a limite dos termos; assim, consecutivamente, cada dia reservado
a uma aldeia diferente. Em Soeira, havia maior empenho do que nos outros povos,
porque, de qualquer forma, as de Soeira consideravam que era uma campanha
que tinha em vista as 'suas' marras e uma iniciativa que partia do seu termo.

A base de trabalho era a mapa com as localizacoes que eu tinha
identificado previamente. Ja antes dis so, algumas pessoas tinham-me dito que
deveria reproduzir uma c6pia do que designavam 0 mapa das marras para a junta
ficar depositaria de urn registo dos Iimites do termo . Esta sugestao foi depois
enfatizada em relacao ao mapa definitivo que estava a ser elaborado. A minha
intencao nao era abrir marras, naturalmente, mas apenas determinar a sua alti
tude seguindo urn mapa militar. No en tanto, enquanto isso, as pessoas, pOl' seu
lado, restauravam-nas, abrindo umas na terra e limpando outras na fraga. A ironia,
porern, e que as marras que abriram nao eram, na verdade, mais do que as vers6es
dos indivfduos que compareceram. As pessoas envolvidas nao diziam conhecer
todas as marras, mas apenas as de determinados trocos da delimitacao . Como 0

jeep tinha capacidade para apenas nove pessoas, os de Soeira preocuparam-se em
reunir apenas indivfduos que soubessern a localizacao das marras conforme as
areas do trabalho cartografico em cacla clia.

Desta forma, a arranjo clos informantes pOI' areas levou a nao haver
polernica entre as cle Soeira. Os tres ou quatro hornens que se juntavam em cacla
clia eram consicleraclos experientes em marras de trocos diferentes a percorrer
nesse clia. Alern clisso, indo apenas urn indi vfcluo par zona, nfio entrava em
contradicao com as vers6es de outros inclivfcluos clo povo que nao foram
contactaclos ou que nao se clispuseram a colaborar. Proporcionou-se, entao, uma
situacao em que as marras apareceram com urn formato nao polernico, porque,
dada a seleccao clas pessoas, as contradicoes nao apareciam. Em contraparticla,
gerou-se polemica com os inclivfcluos cle outras aldeias (duas delas sobretudo),
porque as suas vers6es nao coincidiarn com as vers6es clos inclivfduos de Soeira.
Na verdade, embora em todas as aldeias existam vers6es de marras, ha, contudo,
algumas que se repetem na maior parte das vers6es de urn povoaclo que, todavia,
nao se repetern nas vers6es de outro. Sao aquelas sobre as quais , podemos clizer,
hti relativo consenso numa alcleia. Aconteceu aincla os homens de urn clos povos
limftrofes revelarern que, antigarnente, qu ando viarn marras abertas pelos de
Soeira, nao coinciclentes com a opiniao no seu povo, desfaziam-nas, 0 que foi
recebido inflamatoriamente. Trata-se cle mais urna expressao clo caracter auto
-referenciaclo cia cerim6nia, porque desfaziam as marras clesenhaclas pela outra
aldeia, mas nao davam a saber aos outros a sua discordancia.
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A par da discussao ocorrida no cabo do termo, tambern na aldeia, ao longo
da semana, foi-se gerando uma discussao an imada sobre 0 ass unto. Ao fim do
dia, de volta ao povoado - os trabalhos tinham lugar da parte da tarde - os que
tin ham ido faziam cornentarios com a gente do povo sobre 0 percurso daque le
dia. Aqueles que ficaram na alde ia juntavam 0 seu protesto co ntra as pretens6es
territoriais dos de f ora. Repare-se que quando iniciei a invest igacao, alguns meses
antes, 0 inquer ito suscitou controversia entre os indivfduos da mesma aldeia
confrontados com a variacao no conhecimento da demarcacao . Agora as
discuss6es evolufram para a recusa do limite proposto pelas ou tras alde ias,
precisamente porque este colidia com aquelas marras acerca das quais hav ia
consenso em Soeira. A polernica deixou de ser interna e pas sou a ser urn meio
de coesao da comunidade contra a visao do lim ite presente noutras co munidades
limftrofes.

Com a intencao de ficar com regis tos das disc uss6es, tive a preocupaciio
de filmar co m a carnara de vfdeo, que habitualmente utilizava no tra ba lho de
campo, os var ies passos do trabalho cartografico, entretanto transformado em
reabertura de marras. 0 encontro dos homens das diferentes aldeias ia, assim,
ficando, em cada dia, registado em video . A Visita Pascal tinha sido no domingo
anterior e eu filmara 0 percurso pelas ruas e casas do povoado, como fiz durante
os anos em que vivi na comunidade enos anos seguintes, quando retornava a
aldeia nessa altura. As pessoas gostavam que eu filmasse a Visita, especial mente
as suas casas, para depois verem na televisao . Nao havia nenhum vfdeo na aldeia,
mas existiam televis6es e eu adaptava a camara a leitor. Foi 0 que aco nteceu na
noi te do primeiro dia daquele retorno as marras . Reunirarn-se varias pessoas
vizin has da casa onde eu vivia, para assistirem ao video da Visita Pascal (0 filme
da Pdscoa, como the chamavam). Como curiosidade, no fim, visionei tarnbem a
seccao fi lmada essa tarde sobre as marras. Surpreendentemente, forrnou-se urn
interesse tao grande quanta pela Visita Pascal. Era a primeira vez que se via gente
de Soeira a abrir marras na televisao . Alguns mais jovens diziam que passaram
a aprende-las, porque reconheciam os lugares que apareciam no filme .

Ao longo da semana, a sit uacao repetiu-se todas as noites. Eu mostrava
aos vizinhos 0 trabalho realizado durante 0 dia . As pessoas sugeriam que os
rapazes deviam ir ver 0 filme para aprenderem as marras e, de facto, parte da
audiencia era constit ufda por ado lescentes, alguns deles pastores, que se divertiam
com a nocao de que os montes que percorriam durante 0 dia com os reban hos
aparecessem, a noite, na televisao. As pessoas enfatizavarn a oportunidade da
minha iniciativa para que as marras fossem marcadas outra vez . 0 trabalho
etnografico tornava-se instrumental para restaurar uma pratica cultural nativa.

No ultimo dia, uma sexta-feira, 0 presidente da ju nta disse-rne que tinha
resolvido fazer conselho com 0 povo no domingo seguinte, para dar co nta,
formal mente, do trabalho que se realizara naquela semana e mostrar 0 f ilme das
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marras. Pretendia ele tambern alertar para a conveniencia de, com 0 estfmulo
daqueles dias, se voltar outra vez a reactivar 0 conselho do dia de Carnaval. De
qualquer forma, dizia ele, 0 filme que eu tinha feito ja ficava como testemunho,
no futuro, para os jovens, da mesma forma que servia de documento contra as
intencoes pretensamente usurpat6rias das outras aldeias. De resto, esta funcao
do filme como reposit6rio da tradicao das marras que se estavam a perder e como
documento anti -usurpat6rio ja me tinha sido referida, varias vezes, por outras
pessoas, ate mesmo quando eu estava a filmar, incentivando-me a continuar a
faze-Io. Durante a reuniao com 0 povo, a apresentacao do video foi uma replica
do que acontecera durante a semana. As pessoas prestaram atencao
particularmente na discussao animada dos de Soeira com as de fora.

Os soeirenses foram construindo a nocao de que 0 fio das marras tinha
sido recuperado, que estas teriam sido abertas de novo onde as velhos as tinham
deixado, Alern disso, ficaram cartografadas e filmadas e seriam registadas tambern
no livro que eu supostamente preparava sobre a aldei a e a sua cultura tradicional
(razao que apontavam para a minha presenca): no livro que estd a escrever vai
ficar ld tudo, Na concepcao que fizeram da minha presenca, eu estava
primordialmente ocupado com a re-descoberta dos usos antigos e das historias
dos velhos. Deste modo, a narrativa etnografica seria um reposit6rio da pletora
de tradicoes perdidas. 0 meu ' livro' ganhou assim, para eles, uma referencialidade
semelhante ados livros dos velhos e eu pr6prio ia sendo aproximado dos homens
velhos, no conhecimento das tradicoes. A opiniao geral era que, quando cheguei
a aldeia, 0 conhecimento das marras estava sob risco de extincao, mas que , no
fim, tinha conseguido redescobrir 0 filao perdido.

Esta hipostatizacao da tradicao patrocinada pela presenca do etn6grafo nao
corresponde apenas a uma interpretacao nativa da actividade etnografica, mas
tarnbern a uma apropriacao do cientista social pel a comunidade. Se as pessoas
se apropriaram do conhecimento que eu era suposto estar a produzir (ou melhor,
da minha suposta capacidade para restaurar 0 conhecimento nativo) e porque
consideram 0 etn6grafo como detentor de meios intelectuais, logfsticos e ate
polfticos que faltam a comunidade, no seu esforco de resolucao das questoes
prementes da sua vida social. 0 invest igador e requisitado para dar 0 seu
contributo para essa vida social, nao porter sido integrado como 'igual' a eles,
mas justamente por permanecer assoc iado a outro contexto cultural. Esta
solidariedade pratica entre nfveis soc io-culturais distintos deu um significado
particular ao dialogo etnografico . 0 meu interesse pelos usos velhos aparecia
combinado com 0 acesso a meios tecnol6gicos modernos de registo e
comunicacao. Aparecia ainda combinado com a cornpetencia para dialogar com
os services do estado e leva-los a povoacao. Estou convencido que 0 interesse
que os soeirenses tiveram em transformar 0 trabalho de cartografia das marras
numa redernarcacao do territ6rio esta baseado na nocao de que 0 envolvimento
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dos services do Parque Natural de Montesinho era urn apadrinhamento por urn
organismo oficial. Devido apresenca do presidente da junta, a dernarcacao acabou
por ter urn estatuto legal. A ressuscitacao ocorreu, de facto, porque as 'grandes
tradicoes', que eu era suposto congregar (a 'ciencia', 'os livros', 'fi lmes', 'rnapas',
o 'estado') concediam eficacia a urn re-posic ionamento das 'pequenas tradicoes'
dernoticas.

A experiencia de "inteligibilidade mutua" (Carrithers 1990:203)
caracterfstica da relacao que 0 etnografo e a comunidade constroern no trabalho
de campo teve aqui urn formato que nao coincide inteiramente com 0 modelo
reflexivista de Robert Borofsky que explorei mais acima. Segundo aquele autor,
a natureza dialogica do trabalho de campo contrasta com 0 facto de que 0 estudo
etnografico e, todavia, dirigido a urn outro publico. A comunidade, no entanto,
pode reapropriar-se do estudo feito acerca dela, utilizando 0 texto antropologico
como repos itorio das suas tradicoes, transformadas, porern, "num co rpo de dados
mais estatico e uniforme" . Numa formulacao semelhante, Jack Goody (19 70:437
-46 1) refere que as notas de campo dos antropologos que trabalharam em
sociedades exoticas de paises africanos, entretanto tornados independentes
constituem uma cronica historica desses anos e deveriam ser entregues a esses
pafses como repositorio da sua historia recente. Sob este ponto de vista, com a
passagem do tempo, 0 trabalho do investigador passa a ser apropriado pel a propria
comunidade (e pela comunidade nacional, em sentido lato) , quando as suas notas
se tornaram documento historico. Robert Borofsky fez precisamente isso ao
utilizar as notas de campo dos antropologos como documentos da historia de
Pukapuka e da historia da antropologia sobre Pukapuka em particular. Goody e
Borofsky documentam formas distintas pelas quais a etnografia se pode naturalizar
na cultura estudada pelo antropologo atraves da historicizacao de textos
etnograficos . Ambos estes autores referem-se, por outro lado, a sociedades onde
a (rejconstrucao do passado e 0 revivalismo cultural constituem quest6es
importantes na formacao da identidade moderna: paises novos sem tradicao
nacional ou regi6es onde a cultura tradicional tern sido submetida a forte alteracao.
Neste contexto, a etnografia e instrumental na invencao da tradicao.

A questao ocorrida em Soeira, todavia, foi de outra natureza. Por urn lado,
o importante, neste caso, niio foi como a antropologia alterou a realidade, mas
como a realidade alterada mudou a antropologia. Assim, 0 problema
etnograficamente importante cornecou por ser a descoberta de que a dernarcacao
do termo era uma instituicao bastante mais sujeita a diversidade e cacofonia do
que os nativos pensavam. 0 trabalho participatorio confrontou os informantes com
a fragrnentacao do significado. Por fim , a propria evolucao do dialogo etnografico
tornou-se 0 meio de restaurar a pureza da visao perdida. Neste sentido, as marras
redefinidas pelo trabalho etnografico tornaram-se uma referencia cultural para a
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fo rma como os soeirenses concebem as suas marras. Assim, 0 con hecimento
antropol6gico nao e tanto 0 conhecimento do 'ponto de vis ta nat ivo' traduzido
para urn idioma analftico como 0 conhecimento da realidade nova e Intima
construfda entre 0 antropologo e a comunidade (Hastrup 1992).

Esta natura lizacao recfproca nao constituiu em rigor uma (rejinvencao da
trad icao, pelo menos nao no estilo, pOI' exemplo, dos mitos publicados nas
monografias dos antrop610gos que passam a con stituir a versao 'verdadei ra', para
as pessoas dessa cultura, porque 'vern nos livros' . Na verdade, era 0 modo
frag rnentario, informal e auto-referenciado como outrora decorria 0 ritual que faz ia
co m que a existencia de sub-tradicoes concorrentes nao se tornasse patente. Ora,
es ta situacao repeti u-se na rea ber tura das marras. Uma vez que apenas ia urn
indi vfduo pOI' area, as sub-tradicoes concorrentes que existiam na aldeia, nao
vieram ao de cima. Mais ainda , elas foram sub limadas pel a oposicao com as
versoes dos de f ora. Deste modo, nao se trato u de reconfigurar 0 probl ema, mas
de recuperar a tranqui lidade da antiga ficcao . 0 encontro etnografico propiciou
urn retorno mitol6gico, mas a partir da cornpreensao que as pessoas tinh am de
que 0 co nhec ime nto do etn6grafo era restaurativo e nao crftico, quer dizer, era
uma eficacia para descobrir 0 fio perdido da tradicao e nao uma escavacao de
apo rias .

Finalmente, a reabertura das marras nao foi tarnbern uma fo rma de
revival ismo , uma restauracao do ritual. De facto , no relativo entusiasmo com que
decorreu a reabertura das marras, muitas pessoas comentavam que ta l constituia
urn estimulo para que 0 conselho do dia de Entrudo fosse retomado. No Carnaval
do ana seg uinte, 0 presidente falou previamente com os homens para se reunirem
para irem vis itar as marras . Repare-se que , ainda assim, nao se tratava de retomar
o ritua l de velhos e garotos, mas simplesmente de urn con selho de conservacao
e vistoria dos Iimites . No entanto, ninguern apareceu. A obsolescencia dos rituais
nao e superada pOI' efeitos remediais deste tipo, nem passa necessariamente pOI'
procesos de renasc imento ou revital izacao (cf . Bois sevain 1992). Co mo vimos,
objectivamente, 0 termo nunca esteve demarcado. Se uns velhos e os seus garotos
o de limitavam de uma manei ra, outros vinham e tracavam a fronteira pOI' outros
lugares. 0 ritual, com a manufactura das cruzes e covas, ser via sobre tudo como
uma rei ficacao da ' comun idade imaginada' (Anderson 1983) enquan to
co ntinuidade moral. A experiencia de urn retorno mito l6gico propiciado pe lo
trabalho de campo etnografico permitiu uma nova conciliacao entre a comunidade
vivida, numa era de extermfnio da diferenca, e a irnaginacao da comunidade. A
questao que se coloca e meno s saber qual 0 limite para a perda de inst ituicoes
distintivas (rituais, marras, mitos de origem), mas qual 0 limite ate onde uma
comunidade pode ser imaginada como comunidade moral. Os rit uais estao
obsoletos, mas as pessoas continuam a criatividade imaginaria equacionando
destino, cultura e identidades arneacadas .
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Conclusao

Muito do mais recente trabalho crftico antropol6gico tern insidido sobre
o poder ficcional da narrativa etnografica (inter al., Strathern 1987; Kuper 1992;
Okely 1992). Menor atencao tern sido dada as ilus6es ficc ionais manifestas na
pr6pria experiencia participat6ria. Em particular, sobre como e que as ficcoes do
encontro etnografico pod em estar interligadas com 0 caracter ficcional das
instituicoes centrais de uma sociedade. A pratica de observacao participante
insere-se directamente na ambivalencia permanentemente negociada entre, po r urn
lado, a visao da cultura como uma construcao moral co lectiva e, por outro, a
realidade da construcao da cultura por processos autorados , casuais e
fragrnentarios.

Notas

(I) Este artigo incorpora materiais de urna dissertacao dou toral em pre paracao - 0 Poder do
Espaco : Dominaciio Simbo lica, Territ6rio e ldentidade nas Montanhas de Trds-os-Montes 
baseada no trabalho de campo realizado, entre Outub ro de 1988 e O utubro de 1991 , e
intermitente desde entjio. Quando iniciei 0 trabalho na alde ia, a co mu nidade era co nstitufda
por ce nto e se tenta indivfduos e cin quenta e oi to casas habi tada s. Nos ultimos cinco anos, 0

declfnio demografico nao cessou, porern, de se accntuar, dec rescendo a colecti vidade pam
cento e trinta e cinco habitantes e cin quen ta e quatro domicflios em Outubro de 1993 .

(2) A palavra alfa e igualmente utilizada para referi r estes marcos dernarcatorios, mas me nos
comummente do que marra. No id ioma local e na tradicao comun al, reser va-se a nocao de
alfa, em par ticu lar, para se designar ped ras levantadas ao alto co locadas nas bermas dos
ca min hos , funcionando como marcos dos caminhos . 0 objectivo e imped ir que os
proprietartios alarguem as terms sobre a via pub lica ou, ao con trario, que as pessoas e ca rgas,
com 0 usa , alarguem 0 carn inho sobre os terrenos part icula res . A estes ca minhos com alfas
charnam catninhos alfados .

(3) Alern das cruzes, 0 Abade de Bacal (Alves 1935:586 e 590) re fere outra co nfig urncao ic6 nica
das marras em fraga : pequenas puncoes ou oriffcios , designados, vernacularmente, de covinhas
e de fossetes, na nomenclatura arqueol6gica. 0 au tor pre tende u ma continuidade se mio l6g ica
e sim b6lica entre estas cov inhas e as covas na ter ra . Em Soe ira , pore rn, nao encontrei
petroglifos deste tipo .

(4) A pa lavra livro aparece tambern a referir 0 pres um ido caracter vet usto das narracoes, na
cultura oral. Por exemplo, questionando a res pe ito do sign ificado de urn mito qu e tinharn
aca bado de me contar, algumas pessoas res pondiam-me que nao sabiarn, porque: estas coisas
antigas sao livros dos velhos ou porque essa [historic] inda Ii do livro dos velhos. Por livro
aqui ente nde -se conhecimento antigo, cu ltura herdada . No ut ro sentido, mas agora
pejorativa rnente, de urna pessoa de habitos anti quados costuma-se dizer que: essa inda Iepelo
livro dos velhos . Certa vez, em Soeira, ouvi uma mulher ralha r na rua com ou tras duas que
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perten ciam a outra fa rnflia e, para ace ntuar que estas tin ham 'no sangue' muitos defei tos
co mento u: Elas como eque podem ser boas, se as velhos deixa ram cd as livros? Quer dizer,
e las herdaram dos se us antepassados familiares os defeitos atavicos que lhes impu tava
in fla matoriarnente.

Por outro lado, as exp ressoes velhos, liomens velhos. pessoas antigas ou gente antiga nao
sao se mpre uti lizadas co m as mesm as implicacoes , Num sentido mais geral, sao referid as aos
'a ntepassados ', nomeadamente a ge nte que constituiu 0 povo de Soeira nout ros tempos, cujas
accoes fundadoras ou legado cultural retern actualidade. Assim, acerca dos livros da igreja 
designacao da docurnen tacao hist6rica de extraccao aldea conservada na sacristia da igrej a 
d iz-se que sao livros dos velhos ou do tempo dos velhos. Nesta irnaginacao nao-hi storiografica,
nao co nta a descricao do document o (registos paroqui ais, livros de orca rnento das co nfra rias ,
vis itacoes, etc .), mas 0 escrutfnio organiza nte co mo c6d ices de sabedoria antiga e mem6ria
cornunitaria, Norrieadamente , acredita-se que as marras estiio nos livros, quer dizer, estao
cadastradas nalgu m destes reg istos.

Por velhos entende -se ainda pes soas idosas jri falecidas que se co nheceram antigamente, em
parti cul ar indivfduos tornados co mo reposit6rio de co nhecimento tradicion al e autoridade cul 
tural. Assi m, frequenteme nte, quando alguern conta uma hist6ria (uma conta) supostamente
antiga (comas dos velhos ou histories de dantes) e costume introduzir a sua aloc ucao por
expressoes autent icat6rias do genero: eu auvia cantar os velhos dantes que, etc. au entao,
scrvindo-se de urn adagio trad icion al para ilustra r urn inci de nte da vida qu oti di an a, 0

co rnenta rio ga nha maior eficacia se fundamcntado num conh ecim ent o adquiri do dos antigos :
Diziam os velhos, e Ii verdade, que quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos: a gente,
as vezes, quer-se livrar de trabalh o e mete-se em trabalhos ma iores.

Ate mesmo a clarividencia e a pratica da vida sao class ificados como mais garantidos
antiga me ntc. Uma se nhora , refer indo-rne que a sua mae tinha grande habilidade para engo rdar
os porcos na ceva (uma provinc ia fe mini na) d isse -me que era ass im, po rque ela era urna
mulher antiga , acrescentando que : as velhos dantes sabiam muito .

Num si mbolis mo semelha nte , mcsmo pessoas vivas sao referidas como pessoas antigas,
qua ndo supostas do mi na rem 0 con hecimento trad icio na l da co mun idade. No trabalh o de
ca mpo, var ies informantes, que eu co nfro ntava co m questoes de con hecimento da trad icao,
sugeria m-me qu e reco rresse a esses ind ivfduos . De resto, es ta e urna pratica comum nas
aldeias. Resol vem-se problemas da trad icao - po r exemplo, 0 atrito co m outra alde ia acerca
da localizacao das marras - por meio da consulta a velhos ou homens velhos . A doc urnen tacao
hist6ri ca testemunha que este recurso a inforrnacao de homens antigos (expressao escritural)
da povoacao era pratica comum sec ulos arras .

as indivfdu os considerados especialistas da tradiciio sao conceptualizados co mo elos de uma
cadeia cu ltural de homens antigos, mediadores entre diferentes temporalidades da heranca
cultural da comunidade. Em qualquer caso, tanto a designacao de velhos aplicada aos
indivfduos que se co nhecera m outrora como os velhos que vivem hoje , co nsti tui uma
manipulacao do passado ou, dit o por outras palavras, os indi vfduos sao 'c nve lhecidos' para
corres ponderem a urn pro t6tipo cu ltu ral. Assim, os velhos que se co nheceram antigamente
nao era rn, necessari amente, pessoas idosas, mas apenas por perte ncerem ao passado vivido
sao racional izadas como tal. Vimos urn fen6meno sernelhante, tratando das rep resentacoes
em torno do ritua l de conservacao das marras. Freq uentemente, 0 'vel ho' que acompanhava
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os garotos nao era assim tao velho, nem os 'garotos ' tao garotos . Por outro lado, tod o 0

indivfduo real mente idoso que se conheceu outrora e, s6 por isso, considerado urn detentor
de con hecimento tradicional : a meu avo devia sab er muitas coisas antigas, usos velh os,
porque esse era velhinho quando morreu. De igual modo, mesmo coev amente, as pes soa s
idosas vivas con sideradas especial istas nas coisas vellias sao tratadas como se tivessem side
sempre velhas. Acerca de urn des tes especialistas culturais disseram -me que :
o Tio Manuel Este vo [pseudonimo] e que sabe muitas historie s das de dantes, coisas
an tigas, esse eque Ie pode ensinar muitas coisas, po rque tambem jd e velho, eu lembro
me dele sempre velho .

(5) Leite de Vasconcelos (1936) , refe rindo ev idencias da alde ia de Guadramil, a nor des te de
Braganca, reve la que, neste povo, a accao demarcat6ria tinha lugar no dia de Sao Sebastiao
(20 de Janeiro) . Interrogando as pessoas acerca da razao de 0 evento ocorrer nesse dia, 0 autor
nao coneluiu, porern, que se estabelecesse uma relacao particular entre as duas oca si5es
nat ivas . Este testemu nho deve ser do infcio deste sec ulo, porque a mi m pr6prio, inquir indo
em Guadramil acerca desta tradicao, foi-me dito que nao se lemb ram deste cos tume (incluindo
os homens mais idosos desse povo) . 0 mesmo ouvi na alde ia vizi nha de Rio de Onor, onde
o rit ual de dernarcacao do termo nao parece ter ocorrido, neste seculo, aldeia, porern, lao
conhecida na antropologia comunitarista portuguesa pela vetustez das suas rradicoes.

A alde ia de Baca l, a leste de Braganca , e outro caso onde verifique i que 0 conse lho nao tern
lugar na rnanh a do dia de Carnava l. Neste povo , ainda hoje e realiza do 0 conse lho, embo ra
a volta se enconlre muito reduzida em relacao a antigamente. Realiza-se na rnanha da primeira
sexta-feira de Marco. Todavia, este dia tern significados de renovacao semelhantes 11
simbologia da manha do dia de Carnaval, naque la regiiio . Diz-se, designadamente, que e na
primeira sexta-feira de Marco que a cunheira deve ser semeada. Cunheira e 0 viveiro de
mudas de certa s plantas hortfcolas semeadas na prim avera (couve, alface, etc.) . Ao conjunlo
destas semeaduras de Primavera, que ineluem outros produtos que nao necessi tam de viveiros
de mudas , tais como a batata e 0 feijao, da-se 0 nome gene rico de 0 renovo. Na cun heira.
Ianca-se a semente e, depois de brotar a pequena muda, e transplantada para a cortinha. 0
pr6prio nome 'renovo' e cognato de ' renovacao' de sementeiras que nao s6 se ' fazem de
novo ' , e m cad a nova Primavera, como tern lugar no momento de renovacao universa l
represe ntada por este perfodo do ano.

Interessante, por outro lado, que , no dia do conselho das marras em Bacal, aquele ocorre de
manha, Da parte da tarde , 0 povo arremata os terrenos do povo: certos terrenos de propriedade
co rnunitaria, alugados anualmenle aos indivfduos que oferecerem 0 lance maior. Este evento,
nas outras aldeias, tern lugar no dia 1 de Janeiro, 0 dia inau gural do ano, outra da ta de
renovacao, por cxce lencia. Alern disso , em Baca l e uma tarde de celebracao de co munida de,
comendo-se bacalhau e bebendo vinho em comum. No ritual de Bacal existe ai nda outro
aspecto que 0 distingue do cenario que apresenlei para Soeira e outras aldeias . Naquele povo,
existe tam bern a invocacao de que os mais jovens devem tomar parte no co nsel ho e,
igualmente, refere-se a ideia de bater com a cabeca dos garotos na marra. No entan to, nao
ha a co nvencao de apenas serem 'velhos' e 'garotos' a tomar parte na cer im6nia: 0 P O VO ia
todo j unto, quer dizer, os homens, novos ou vel hos, represe nlando cada urn a sua casa. Esta
modalidade ocorre igualmente na tradicao de outros povos, incluindo mes mo uma aldcia
limftrofe com Soeira, Gondesende, onde 0 conselho ocorre na manhf do dia de Entrudo, mas ,
mesmo antigamente, njio se limitava a velhos e garotos .
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(6) Trata-se de urn criterio de validacao do conheci mento fundamentado na con traposicao entre
ver e ouvir dizer. Nao e a opos icao entre falso e verdadeiro, mas entre 0 que e certo ser
verdadeiro e 0 que pode ser ou njio verdade. Esta disti ncao regu la a aderencia do indiv fduo
a urn sistema de crencas ou a urn objecto ambfg uo de conhecimento, de acordo com a sua
experiencia sobre 0 assunto. 0 que se viu ou experimentou tern uma forca validat6ria maior
do que aquilo que se conhece ape nas por ouv ir dizer. Por exemplo, na narracao de hist6rias
de bru xas e espfri tos , 0 uso de ex press6es validat6rias permitem ao narrad or distinguir

epi s6dios ocorridos consigo pr6prio ou com alguern de grande co nfianca de outras hist6 rias
que conhece apenas por ouv ir falar: esta niio Ii historia, esta passou-se comigo! 0 grau do
testemunho autenticat6r io assevera 0 prodfgio. Situacao semelhante ocorre, por exem plo, em
casos de goss ip, quando 0 indivfduo remete as dtividas da veracidade do facto para aquele
que Iho contou primeiramente: Eu foi assim que l 'ouvi contar, eu se minto Ii pela boca dela.

(7) A di stin cao j ura l e juridico enunciada por For tes (1962) refere, em am bos os casos, a
existenci a de regras exp ressas regulando uma instituicao, A difere nca e.que as regras jurais
sao do do mfnio da conve ncao ora l, enquanto 0 domfnio jurfdico e institufdo por meio da
tradicao escrita.

(8) Rezar significa 'corresponder recfproca e encadeadamente' e tanto se utiliza para refe rir a
co nca tenac ao dos mar cos que di vide m as propri ed ades como das marras que di vid em os
terrnos: a marra de Silvaldos reza acima co a do Cabeco da Pala e esta vai rezar abaixo co
a de Rebancais e aqui reza co a marra de Vale do Freixo, etc. A expressao vernacular tern
origem no verba lat ina recitare, pertencendo ao vocabulario do Direi to normativo e das coisas
ptiblicas . Urn dos significados era 'tornar a fazer a chamada dos indivfduos que foram citados
a comparecer dian te do trib una l' . Ou ainda 'Ier em voz alta urn texto', em particular 0 tex to
de um a lei, legado ou tratado . Na acepcao nativa, refere a reg ulari dade ins tit ufda na
co ncatenacao.

(9) A lista destas trinta e cinco localidades e a seguinte, reunidas conforme a sua Iocalizacao
actua l nos limites dos concelhos modernos:

Mirandela (Guide, Ribeiri nha, Fradizela, Vale de Gouvin has, Vale Maior , Mos teir6,
Vale de Prados, Sao Pedro Velho, Regodeiro, Romeu , Vale d' Asnes) .

Macedo de Cavaleiros (Olmos, Fornos, Ma lta [nos tombos design ada de Sao
Cristovaoj) ,

Vimioso (Algoso, Vale d' Algoso, Vilar Seco, Vila Cha da Ribe ira, Junqueira, Matela,
Avinh6, Mora, Uva).

Miranda do Douro (Granja , Pico te, Sendim, Atenor, Teixeira, Fonte Ladr ao, Silva).

Mogadouro (Urr6s, Saldanha, Figueirinha, Travanca, Valcerto).
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(10) As onze marras citadas no foral Manu elino sao as seguintes, por esta ordem :
(i) S.da portela das Barreiras
(ii) e de a Boca de Cadernos
(iii) e a portela de S.1oao
(iv) e a fonte de Revoredo
(v) e de a serra entre 0 Reboredo e Cabrimilhos
(vi) e de a Boca de Val de Cevros entre Pinelo e Vimioso
(vii) e a portela de canal que vern ter agua de Maca s
(viii) ate a Boca dos Balssados
(ix) e de acima ao caminho do Campo
(x) e de a Boca de Pena Samarra
(xi) e aCabeca Aguda.

Na acta de 4 de Janeiro de 1747, porem, e feita referencia a trinta e duas marras para 0 mesmo
termo:

(i) No Alto das Barreiras
(ii) Cim o da Vinhola
(iii ) Ribeiro de Caderno
(iv) Boca de Cade rno
(v) Alto da Orreta dos Choupos
(vi) Malhadais
(vii) Terra da Igreja de Sao Joanico
(viii) Penic a do Abade
(ix) Envernic os
(x) Pena do Mocho
(xi) Cru z de S.Juli ao
(xi i) Cabanas
(xiii) Lagonic a
(xiv) Lameiro de Pedro Marcos
(xv) Fonte de Reborcdo
(xvi) Ser ra
(xv ii) Orreta dos Milhos
(xvii i) Boca de Val de Cervos
(xix) Terra de Manuel Lopes
(xx) Caminho de Pinelo
(xxi) Malh ados
(xxii) Festiadeira
(xx iii) Terra dos Padres da Companhia
(xxiv) Portela do Canal
(xxv) Penica da Roca
(xxv i) Rio Macas
(xxvi i) Boca dos Bolssedos
(xxviii) Campo
(xxix) Pena Samarra
(xxx) Cabeca Agud a
(xxxi) Picadeiros
(xxxii) Nossa Senhora do Rosario do Monte.



o retorno mitologico no trabalho de campo 103

( I I) Urn deste s antropologos, Juli a Hecht , que fez trabalho de camp o em Pukapuka entre 1972 e
1974 , contou ao autor, numa co rnunicacao pessoal (idem :13), que certa vez ouviu falar numa
divisao da ilha em duas partes. No entanto, pareceu-lhe uma inforrnacao tao pouco consistente
que nao a trabalhou no seu argumento. Contudo, apenas dois anos depois de terminado 0 seu
trabalho de campo, esta biparti cao apareceria como a principal estrategia de reor ganizacao
social e cultural do atol.

(12) Robert Boroksky (idem :142-144) apresenta diferentes casos em que a influencia ou ate a accao
directa dos antropologos leva, em Pukapuk a, a representacao teatr al de mitos e lendas ou a
codificacoes e recolhas de genealogias. Ele proprio , conhecendo a importancia da competicao
e do jogo para os Pukapukans, patrocinou manifestacoes deste tipo . 0 caso mais flagran te e
o de Julia Hecht (idem: 132), que influenciou , com 0 seu interesse pela que stao das
matrimetades, a recuperacao deste aspecto da organi zacao social tradi cional,
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