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HABITAR LONGE DE CASA
MODOS DE APROPRIACAO DO ESPACO DE UMA

COMUNIDADE HINDU-GUJARATE EM DIU E EM LISBOA

Susana Pereira Bastos

Resumo: A comunicacao apresentada consiste numa abordagem
antropol6gica sobre a organizacao socio-espacial da casa na
comunidade indiana (hindu) da Quinta da Holandesa, um bairro de
habitacao degradada situado em Lisboa, onde co-residem populacoes
etnicamentc diferenciadas, A analise dos modos e das estrategias
utilizados pelas farnflias hindus da Quinta da Holandesa na
organizacao do seu espaco dornestico mostra que, apesar da dupla
ernigracao desta populacao, Ioram conservados varies princfpios
estruturantes da apropriacao do espaco da casa actuantes na sua
comunidade de origem - a ilha de Diu , no sui do Saurasthra
(Gujarate) .

Palavras-chave: Modos de apropriacao do espaco; comunidade
hindu-gujarate: identidade etnica; antropologia urbana; habitus;
compeiencia.

Difficilement quiue son lieu ci qui habite aproximite du jaillissement originel.
Holderlin, La Migration.

Nesta cornunlcacao procuro apresentar uma parte das conclusoes do
estudo exploratorio que realizei sobre os modos de aproprlacao e organizacao do
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espaco domestico de urn segmento da comunidade hindu de Lisboa residente na
Quinta da Holandesa (Areeiro) e, em simultaneo, mostrar como as estrategias
utilizadas por estas famflias hindus, apesar da sua dupla emigracao, conservam
varies principios estruturantes da organizacao socio-espacial dornestica actuantes
na sua comunidade de origem.

Esta pesquisa tomou como referencia urn conjunto de trabalhos
antropologicos que tern vindo a conceber a organizacao socio-espacial domestica
como campo de reproducao e reinterpretacao de relacoes sociais, sistemas
conceptuais e simbolicos, convencoes e valores, etc . (Raglan, 1964; Do uglas,
1972; Bourdieu, 1972; Cunninghan, 1973; Duncan, 1981; Ardener, 1981; Altman
e Gauvain, 1981; Goody, 1982, Kent 1984, etc .). Deste ponto de vista, todo aquele
que se relaciona com determinado espaco possui uma especie de "competencia''
(Raymond 1976) para 0 qualificar, 0 organizar e 0 apropriar que, por exemplo,
segundo Bourdieu, constitui urn habitus, isto e, "un systerne de dispositions
durables, structures structurantes, prcdisposces a fonctionner ( ... ) en tant que
principe de degeneration et de structuration de pratiques et de representations ."
(1972:175). Uma vez que a actuacao desta "cornpetencia'' e sempre uma
reinterpretacao, afectada por rmiltiplos factorcs (estfrnulos contextuais, diferencas
de ordem diversa na cornpreensao dos codigos, etc.), este sistema de princfpios
estruturantes comporta, geralmente, urn grau relativo de tlexibilidade.

Todavia, nesta perspectiva, 0 modo de apropriacao do espaco nao e
apenas co ncebido como urn espelho reflector da estrutura social, economica e
polftica ou como urn ecran privilegiado de encapsulamento de sistemas
conceptuais, simbolicos, etc. mas, em paralelo, como um interveniente act ivo nos
processos de conservacao e de transforrnacao das proprias praticas socio-culturais.
Esta constante interpenetracao entre as praticas e os principios que as estruturam
tern sido enfatizada por varios autores e, nomeadamente, por Giddens quando
afirma que estas propriedades estruturais "are both the medium and the outcome
of the practices they recursively organize." (1984:374).

A Quinta da Holandesa euma area de habitacao degradada, situada junto
aAvenida Gago Coutinho (Areeiro), onde se concentra uma P?r<;ao significativa
da comunidade hindu de Lisboa (aproximadamente 700 pessoas, distribufdas por
cerca de uma centena de casas), pertencentes na maioria dos casos a castas de
pedreiros - fudamid, kliania e klioli . Transitando de Diu, sobretudo da cidade e
de Fudam (uma aldeia situada a oeste da cidade) para Mocambique, continuaram
a tradicao de emigracao dos seus antepassados para a costa oriental de Africa,
onde exerciam, de infcio, a sua profissao de casta e onde, mais tarde, montavam
frequenternente urn cornerciol. Nos finals dos anos setenta, em virtude dos
constrangimentos que a descolonizacao de Mocambique provocou na colonia
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indiana af residente, iniciou-se a fixacao da populacao hindu na Quinta da
Holandesa.

Repetindo 0 que acontecera em Mocarnbique ao longo de varias
geracoes, a sua fixacao em Lisboa fez-se mediante uma estrategia de congregacao
espacial e reproduziu alguns aspectos do padrao de fixacao e apropriacao do
espaco, tfpicos da sua comunidade de origem e, nomeadamente, 0 da cornunhao
de urn mesmo espaco pelas famflias pertencentes ao mesmo jati ou casta.

o padrao de apropriacao do espaco residencial na cidade de Diu,
caracterizado pelo princfpio da coexistencia de uma multiplicidade de castas com
identicos direitos de ocupacao, e pelo principio da sua separacao no espaco,
atraves da formacao de urn sistema de vara(s) - quarteir6es cujos residentes .
possuem, geralmente, a mesma casta - contrasta com 0 encontrado nas aldeias,
que se definern pela presenca de uma iinica casta (ou no maximo duas), rodeadas
perifericamente por urn mimero reduzido de Iamflias de grupos considerados
intocaveis, castas dominantes estas, que control am a fixacao de outras cast as nas
suas respectivas aldeias e, em alguns casos, podem mesmo proibir a sua
instalacao.

Urn mapeamento sistematico dos quarteiroes da cidade revela-nos, por
acrescimo, urn padrao de fixacao em que as castas de banianos e vanias bern
como uma parte significativa das castas dos brtunanes ocupam a parte central, em
que as castas de inrocaveis e as consideradas de "baixo estatuto" vivem nas
periferias mais distantes, situando-se as outras castas entre eles, muito embora
com formacao de duas periferias interrnedias, uma rodeando imediatamente a
rectangulo central e outra espacialmente mais pr6xima dos grupos de baixo
estatuto-. 0 kliania vara e 0 kholi vara fazem parte desta ultima periferia enquanto
que os [udami/t constituem a casta dominante da aldeia de Fudam.

o levantarnento, junto de informantes de varias castas, acerca das suas
representacoes sobre eventuais relacoes hierarquizantes entre os jati(s), bern como
a recolha dos mitos da origem de diversas castas perrnite-nos afirmar que este
padrao de hierarquizacao horizontal do espaco e de habitacao - com referencia a
um centro, associ ado as castas de estatuto mais elevado, e com referencia a uma
periferia distante ligada aos grupos de baixo estatuto - vai a par com a ideologia
hierarquizante dos jati(s), tal como esta se traduz em Diu".

No entanto, a Iisionomia de cada vara, com algumas excepcoes, nao e
multo diferente. Ao longo da rua, que frequentemente toma 0 nome do jati, as
casas desenvolvern-se em altura (com dois ou tres andares) terrninando em
terraces . Mas, enquanto que os vara(s) dos comerciantes e dos artesaos que os
rodeiam sao constituidos por mas relativamente estreitas e sinuosas, com ausencia
de patios colecti vos, os vara(s) mais perifericos definern-se, ao contrario, pela
existencia de amplos espacos abertos. Para alern de preencherem varias funcoes
socio-religiosas importantes, estes espacos parecem funcionar como referencias
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centralizantes para os grupos que se encontram justamente nas periferias. Noutros
casos, estes espacos colecti vos , para os quais se voltam as casas e os seus
quotid ianos, detern uma funcao de fechamento do vara face aos seus vizinhos,
nom eadamente, quando estes sao grupos intocaveis ou de re ligiao mucul mana.

Ora, se 0 padrao de fixacao em Mocambique e mais recentemente 0

encontrado em Lisboa parece reproduzir em parte a concentracao espacial das
famflias pertencentes a um mesmo jati - os sutar (congregam-se na Portela de
Sacavern , as varias castas de pedreiros tkhania. kliori e [undamidy residem
pred om inantemente na Holandesa e nas quintas adjacentes, os vandjd (teceloes)
habitam maioritariarnente em S. Antonio dos Cavaleiros) - ja 0 padrao de fixacao
hierarquizante - com referencia a um centro (ocupado pelas castas de alto
estatuto) e a uma periferia (associ ada aos ja!i(s) de baixo estatuto) nao parece ter
sido re to mado . Entre os varies aspectos que podem estar subjacentes a es te
fenorneno, estao decerto os diversos constrangimentos que envolveram a fixacao
da populacao hindu em Lisboa. Por acrescimo, C preciso tcr em conta que a nocao
de casta e a sua relevancia social e cultural sotrem algumas mo dificacoes na
comunidade hindu da Holandesa.

Em virtude dos condicionalismos impostos pela Camara Municipal de
Lis boa (0 terreno da Holandesa pertence aCML) e da existencia de uma dinamica
dem ografica e de estruturacao do espaco pre-existente, so as primeiras famflias
indianas que chegaram ao bairro, nos finais de setenta , construfram as suas
proprias casas - isro C, cornecaram por erg uer uma unica di visao com telhado ,
durante um 11m de semana, a revelia da policia municipal, pagando depois um a
mult a. Aquelas que se fixaram depois de 1980, compraram a sua habitacao actual
a an teriores residcntes nao ind ianos. Em ambos os casos, os moradores pagam
um a re nda aCamara Municipal de Lisboa pela ocupacao do terreno mas tan to as
barracas como as ca sas de alvenaria, apenas com um piso, pertencem aos
moradores.

No espaco de circulacao dentro da Holandesa, os dois quarteiroes com
seus inte rio res de ruelas estreitas e intrigantes contrastam co m os pla nes
rectilfneos e perpendiculares das ruas relativamente mais largas que os circundam.
Com efeito , entre 1977 e 0 final de 1982, mais de 70% dos actuais representantes
do rnesticos indianos fixaram-se em casas (construfdas au compradas) no primeiro
e no seg undo quarteirao. Uma segunda tendenc ia emergiu depois de 1983 ,
des locando 0 pri mado da fixacao residencial indiana para 0 espaco situado junto
da linha do comboio (espaco de transicao entre a Quinta da Holandesa e a da
Mon tanha). A fixacao indiana nas zonas que recobrem as ruas mais largas da
Holandesa s6 foi significativa em alguns anos exc epcionais.

As entradas nos quarteirces fazem-se atraves de pequenas ruelas que
terminam nas casas (ghar) . Impossfvel e pa is pensar realizar uma viagem dentro
do primeiro quarteirao tendo como ponto de partida urna das suas entradas e como
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ponto de chegada uma outra. 0 mesmo ja nao acontece no segundo quarteirao,
no qual varies acessos escondidos tern como termo um espaco utilizad o como
lugar de culto em varies momentos do cicio anual das festas religiosas. Entre a
rua, mais larga e acessfvel 11 globalidade dos residentes da Holandesa bem como
dos estrangelros , e a casa que, como verernos, se quer "protegi da" e ,
nomeadamente dos "ladroes" e dos "maus-olhados", as ruelas dos quar teiroes,
vigiadas durante 0 dia pelas varias mulheres das casas, parecem funcionar como
uma forma de seleccao e de controlo da circulacao no espaco peri-domesti co, bem
como de proteccao do espaco sagrado, no segundo quarteirao .

Tanto nos quarteiroes, como nas casas situadas no talude que antecede
a linha do comboio ou nas habitacoes que bordam as ruas mais largas do bairro
e frequente enco ntrarmos um pequeno patio ou quintal murado (com madeira,
tijolos ou rede) - 0 angarun - ou uma especie de varanda, rente ao chao. Do
mesmo modo que a ruela, os patios e os qui ntais murados 11 volt a das cas as
assumem funcoes importantes no desenrolar da vida quotid iana. Enestes espacos
que as mulheres executam varias Juncoes domesticas (lavagem das roupas, tarefas
preparat6rias ao cozinhar dos alimentos, etc) que, em horas de menor afazer, se
transformam num lugar de conv fvio e de sociabilizacao entre mulh eres.
Inversamente , ao crepiisc ulo, as ruelas e os patios tendem a funcionar como um
ponto de encontro masc ulino enquanto as mulheres, ocupadas com a preparacao
do jantar, recuam para os espacos mais privados da casa.

Embora a casa na Holandesa possua Iimites ffsicos visfveis e a sua porta
exija, como verernos, controlos e proteccoes especfficos, em determinado s
momentos, a apropria cao do angarun, das ruelas e ate mesmo das ruas mais largas
constitui uma forma de privatizacao do espaco circunda nte da casa, reproduzindo
uma outra caracterfstica do modo de apropriacao do espaco na sua comunidade
de origem. De acordo com as memorias dos nossos informantes sobre as suas
casas em Diu e tal como pudemos observar in loco, tanto na vila como nas aldeias,
as casas estendem-se, muitas vezes funcionalmente, para 0 espaco imediatamente
envoivente. Por exemplo, em Diu (tal como na Holandesa), uma parte importante
das cerimonias de casamento passa-se obrigatoriamente no espaco a fre nte da
porta de entrada da casa do noivo e da noiva. Por sua vez, para alem dos direitos
que cada famflia dctcm sobre 0 espaco em frente da sua habitacao, este lugar
e apropriado colectivamente por todas as famflias do vara em certos festivais.

Contudo, estas extensoes circunstanciais e funcionais do espaco
dornestico nao sao descritas sem arnbivalencia pelos nossos informantes ,
revelando-nos que 0 espaco circundante da casa e simultaneamente vivenciado
como um espaco de invasao e interferencia no domfnio dornestico e familia r.
E neste sentido que podemos interpretar algumas das praticas rituais ligadas ao
espaco da casa , encontradas tanto na Holandesa como em Diu.
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Em primeiro lugar, penetrar numa casa hindu, em ambos os contextos,
envolve nao raras vezes, passar por debaixo de urn fio de folhas de mangueira
pendur ado no lintel (ou, na Holandesa, de folhas de nespereira, dada a inexistencia
de folhas de mangueira em Portugal). Constituindo urn elernento m ulti vocal ou
mul tivalente (Turner 1967; 1974) no sistema sirnbol ico -ritual hindu , 0 mango,
pa ra ale rn de atrair os bons espfritos , sim boliza a fertilidade, a frescura e a
tranquilidade que operam como valores antiteticos ao da polu icao, da esterilidade
e da morte. A presenca de folhas de mangueira bem como a de alguns emblemas
religtososs na parte superior da porta de entrada sinaliza m um limite entre espacos
que se querem distintos e transforma a transicao do exterior para 0 interior da
casa numa passagem controlada e protegida magicamente. Ora, esta exigenci a
parece ser retorcada pelo facto da area circu ndante ser concebida como um a zon a
potencialmente perigosa.

Decorrente de varias crencas que descrevem esta area como povoada ou
visitada reg ularmente por espfritos malevolos (de antepassados, de antigos
residentes, etc .), ou como urn lugar de passagem de pessoas vivas que podem ser
"invejosas" e "ter mas intenco es", os nossos informantes desenvolvem varies tipos
de proteccoes magicas contra os maus -olhados, que envolvem especialmente as
criancas pequenas, que sao aconselhados a todos os membros da famflia, pelas
mulheres mais velhas, nos tres dias de casamento e/ou aquando de certos festivais ,
isto e, nas situacoes caracterizadas pela abertura e pelo prolongamento funcio nal
do espaco dornestico no espaco circundante .

Apesar de existirem varies pontos de afastamento entre a organizacao
do vara em Diu e a apropriacao hindu do espaco na Quinta da Holandesa, 0

conjunto de observacoes etnograficas acima apresentado permite ev idenciar
algumas tendencias que se reproduzem em ambos os contextos : uma tende ncia
que promove a diferenciacao marcada entre 0 espaco da casa e 0 espaco
circundante, que delimita espacos de transicao ou de passagem entre eles e se faz
acompanhar da tomada de precaucoes especiais sobre esses espacos de
ambiguida de e sobre os passantes entre esses territ6rios ; e uma segunda tendencia,
so aparentemente incompatfvel com a primeira, orientada para a pri vatizacao ou
para a apropriacao colectiva desses espacos peri-domesticos, atraves de varios
tipos de movimentos de extensao funcional da casa.

Vejamos doravante como tambern na conceptualizacao e na reconstrucao
do espaco intra-dornestico, os residentes hindus da Holandesa exprimem "uma
cornpetencia'' que conserva varie s princfpios estruturantes do "espaco de
representacao" que preside e condiclona os modos de construcao e apropriacao
do espaco na sua comunidade de origem.

As rnemorias de alguns informantes da Holandesa sobre as casas da sua
comunidade de origem, bern como as nossas observacoes directas permitem
con figurar, logo apartida, dois modelos de construcao do espaco dorne stico. Em
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ambos os modelos, a orientacao ideal da porta - virada para 0 sol nascente> - da
enfase especial ao eixo leste-oeste na estruturacao do espaco da casa . Todavia,
enquanto que uns testernunhos nos confrontam com uma casa de urn s6 piso ,
noutros, assisti mos a urn momenta de verticalizacao de espaco de habitacao,
modelos estes que tendem a corresponder, respectivamente, ao da casa das aldeias
e ao da casa da cidade (e ao das casas mais recentemente construfdas nas aldeias) .

Por exempIo, as recordacoes de Narande sobre a casa da sua infancia,
na aldeia de Butcharvara, avivadas pela visita recente a este espaco onde ainda
actualmente vivern os seus pais, remetem-nos para urn plano bi-partido de
casa,constitufdo pelo uI16 - varanda - e por uma unica divisao. E neste uI16 que
as mulheres, na ausencia dos hornens, continuam a executar algumas tarefas,
recuando porem para 0 interior da casa na presenca daqueles, permitindo entao
que 0 utio funcione como urn espaco de sociabilizacao masculina e/ou, nas noites
quentes, como lugar de dormida dos hornens da casa. Muito embora a iinica
div isao da casa possua uma multiplicidade de funcoes decorrente das
circunstancias - cozi nha, ali rnentacao , guarda do gado quando ele existe,
arrumacao de bens e instrumentos de trabalho , etc . - a sua apropriacao nao e
deixada ao acaso. Por exemplo., a colocacao do "Iogao" e dos matelas para a agua
- 0 primeiro situ ado em Agni (sudeste) e os segundos em Vaiu (sudoeste) 
obedecem a varias crencas que aconselham 0 alinhamento das actividades
humanas no espaco de modo a tirarem proveito das linhas de forca c6smica, as
quais se associ am os varies pontos cardiais.

Por sua vez, as recordacoes de Velgi acerca da sua casa de infancia e
adolescencia, onde voltou a residir aquando de uma estadia em Diu com 0

prop6sito de casar dois filhos, configuram-nos uma casa que se caracteriza pelo
aprofundamento, no eixo leste -oeste, da estrutura de casa evocada anteriormente.
Ao plano bi-partido - utlo mais uma unica dlvi sao, sucede-sc uma estrutura
tripartida do espaco domestico, composta pelo utlo, pelo padsal - urn tenno
derivado do sanscrito putisala que significa "sala da frente" - eo onto - que se
poderia traduzir por quarto, muito embora nao possa ser assimilado a nossa nocao
europeia de "quarto de dormir".

As recordacoes de infftncia de Velgi nao diferem substancialmente das
de Nara nde no tocante 11 apropriacao do utlo. Tal como dantes, tambern agora na
mesma casa onde reside temporariamente com os seus filhos casados e respectivas
noras, a sua presenca ou ausencia no espaco dornestico condiciona diferentemente
a utilizacao do utlo pelas mulheres da casa. A estrutura da "joint family" (Kolenda
1989), prescrevendo certas regras de distflncia entre hornens e mulheres e,
particularmente, entre certos parentes de alianca - entre 0 sogro e a nora , entre
o irmao mais velho e a mulher do irrnao mais novo, entre marido e mulher 
intluencia os usos e os modos de apropriacao no espaco da casa . Neste plano
tripartido, os hornens ocupam predominantemente a parte da frente da casa - utlo
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e padsal - enq uanto que as mulheres tendem a concentrar-se na zona central ou
na rectaguarda. Quando os homens penetram na zona da rectaguarda - geralmente
para comerem avolta do fogao - a distancia entre os dois sexos e marcada pelo
facto de os hornens comerem separadamente das mulheres e em primeiro lugar.
A apropriacao, pelas mulheres, do utlo e do padsal para determinadas tarefas e
feita sem reserva quando os homens se afastam do espaco da casa mas quando
estes regressam implica a assumpcao de regras de distancia (a evitacao do olhar
e da comunicacao verbal, 0 esconder do cabelo e do rosto com a ponta do sari,
etc.), sobretudo, com os parentes de alianca ja assinalados.

Ja as recordacoes de Tulsidasse sobre as casas da cidade de Diu que
considera mais tfpicas nos remetem para uma estruturacao vertical do espaco
dornestico na qual as divisoes da casa que se continuavam horizontalmente no
eixo leste-oeste se pass am a sobrep6r mas agora num eixo vertical.

Neste modelo de casa, sem utlo rasteiro a frente da casa, 0 piso terreo
pode ser composto por varias dependencias para arrumacao, pelo poco,
antigamente pelo curral de gado, etc . e e frequenrernente aproveitado para varios
tipos de cornercio. Tal como em muitas cidades do norte do Gujarate, tambern
em Diu, 0 cornercio e a manufactura hindus manrern uma forte relacao com a
esfera domesrica. E oportuno salientar que esta relacao se perdeu em Portugal,
uma vez que os residentes hindus da Holandesa que se dedicam ao cornercio
praticam-no fora do bairro (em feiras, nas bancas da Praca de Espanha, na Rua
do Benformoso, etc.) .

No primeiro piso, dedicado a vida familiar e dornestica, situa-se 0

padsal, a cozinha e 0 lugar das aguas, bern como alguns quartos . Por cima,
encontramos ainda um sotao para arrumacoes e o(s) terracots) que, utilizados
antigamente para aproveitamento de aguas de chuva, hoje servem sobretudo, tal
como 0 utlo nos model os anteriores, para a execucao de certas tarefas femininas,
como lugar hidico para as criancas e como espaco de dormir, nas noites quentes,
dos homens e das mulheres que nele se agrupam separadamentev.

Apesar de se caracterizar por uma maior diferenciacao e pluralizacao dos
espacos, com excepcao da cozinha e do lugar para a agua de utilidade domestica,
as divisoes da casa conservam um uso polivalente (Petherbridge 1978: 197;
Parmar 1987: 333), evidenciado nos modelos anteriores. Por exemplo, 0 padsal,
para alern de sala de visitas formal, a noite, pode funcionar como espaco de
dor mida tanto de criancas como de adultos. A cozinha - rasoi - nos modelos
anteriores localizada num dos cantos do onto, mantern as suas funcoes de
sociabilizacao entre mulheres e, inclusive, tambem pode servir como espaco da
sesta de alguns elementos femininos da casa.

Embora, tradicionalmente, 0 casal nao possufsse urn espaco de dormir
especffico e geralmente as mulheres e os homens da casa dormissem separados,
no rnodelo de casa vertical parece hoje existir a possibilidade de uma apropriacao
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conjugal do espaco de dormir. Todavia, qu and o 0 casal ja nao e novo, esta
conjugal izacao do espaco de dormir e desval ori zada e tende a dissolver-se,
reanimando os antigos habitos e espacialidades associ ados ao dormir.

Obrigatorio nas casas hindus, 0 mandir - oratorio onde se encontram as
imagens das varias divinclades hindus e 11 frenre cia qual se desenrolam as praticas
religiosas dornest ica s - situa-se na iinica di visa o int erior no modelo da casa
bipartido, orientado para 0 sol nascente; num canto do padsal. com a mesma
orientacao, no plano de casa tripartido; e, em ambos os casos, encontra-se tapado
com urn pano , de modo a permitir que os membros da casa possam passar pelo
mandir em determinaclos est ados de impureza temporaria. Por sua vez , nas casas
verticais nao e raro encontrarmos 0 mandir numa divisao propria, descrita como
o Iugar mais "protegiclo" cia casa , defcndida das impurezas te rnporarias
decorrentes dos processes "normais" da vida quotidiana (a sexualidade, a
menstruacao, 0 nascimento, a morte , etc .), bem como das cliversas forcas poluentes
oriundas clo exterior.

Tal como 0 mandir, a cozinha eurn espaco sacraliz ado. A colocacao do
fogao, como vimos , mcrece cuidaclos espec fficos que prescrevem 0 angulo entre
as parecles leste e sui (Ag ni) com o preferencial, Tambern a preparacao dos
alimentos e sua ingesta o implicam algum as precauc oes. As operacoes rit uai s da
culinaria, pa rtilhada s pclos brflmanes e pelas noras da s farnflias nniltiplas, pode
ser assimilada a um acto cle adoracao religios a; poder-se-a dizer que funciona
como urn sacriffcio (Malamoucl 1989:57), no qual 0 procluto cozinhado esempre
uma oblacao aos deu ses, cuja ingestao pelos hurnanos constitui efectivamente 0

resto cle uma refeicao servicla aos deus es. Por outro lado , 0 acto de comer clecorre
numa postura cle respeito. Nao sendo, nem mesmo nas ocasi5es festivas , "Ie
ressemblement agrernente de conversation que nous connaissons" (Dumont
1966:178), erodeaclo de algumas precaucoes, mais rfgida s nas castas de bramanes ,
uma vez que os alimentos cozinhados, vulneraveis a varie s tip os de poluicao,
colocam todo aquele que os consome num a posicao vulneravel, Assimilado pols
a urn mandir, 0 espaco onde se prcparam as refeicoes deve ser igualmente
preservado das poluicoes inerentes ao espaco dornestico e das que possam porvir
do exterior da casa. E nesse sentido que as mulheres menstruadas e as no pos
parto sao proibidas de entrar na cozinha e no mandir, de cozinhar para si e para
a famflia , bem como de distribuir 0 prassada ap6s cacla puja, podendo apenas
recebe-lo das maos cle outras mulheres da casa. Estes _-momentos do ciclo vital
feminino correspond em , no caso da casa ind ivisa, geralme nte ao lado esquerdo,
mais afastado do fo gfio que, no parto , pode ser separado do rest ante espaco atraves
de uma cortina; na casa es truturada horizontalment e, a urn dos cantos do espaco
central ou padasal, tam bern el e seccionado por uma cortina aquando dos
nascimentos; a um quarto, com Iacil escoamento cle aguas, transformado para tal
no momento adequado, nas casas verticais .
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Apesar das mem6rias dos nossos informantes deixarem entrever
diferentes modelos de casa, podemos proper que eles partilham algumas
propriedades estruturais: um uso polivalente e polifuncional de determinados
espacos da casa, que contraria, mesmo num sistema social onde a separacao entre
os sexos e bem marcada, a definicao de areas permanentemente femininas ou
masculinas na esfera dornestica; e, complementarmente, uma tendencia a
diferenciacao permanente ou ternporaria de certos espacos, a qual subjaz
fundamental mente 0 binomio pureza-impureza. Procuraremos mostrar de seguida
que estes dois princfpios estruturais continuam a reger os modos de organizacao
e apropriacao do espaco intra-domestico na Holandesa.

Muito embora os constrangimentos que condicionaram a fixacao das
famflias hindu neste bairro impecam, muitas vezes, a concretizacao da orientacao
auspiciosa da porta de entrada - na direccao do nascer do sol - e a estruturacao
ideal da casa no eixo lesre-oeste, nao invalidam que estas crencas se mantenham
a urn nfvel ideal e detenham ainda uma eficacia sirnbolica na construcao dos
espacos internos.

Situado na continuidade da porta de entrada e mais recheado de
mobiliario do que nas casas de Diu 0 padsat conserva 0 seu uso polivalente.
Espaco formal para as visitas, ele e tambern 0 espaco onde as mulheres, antes
dos homens chegarem do trabalho, executam varias tarefas domesticas e, durante
o penodo nocturno, nao e raro transforrnar-se num dormitorio para criancas ou
para adultos . Nas horas do puja, aquando da recitacao das katha, nos awan, etc.,
o padsal funciona tambem como um espaco sacralizado. Efectivamente, nao
podendo dar-se ao luxo de consagrar um quarto exclusivamente para 0 mandir,
os residentes da Holandesa optam frequentemente por construi-lo no padsal,
virado para 0 sol nascente e geralmente coberto por um pano, uma vez que este
espaco e um lugar potencialmente contaminado pela presenca de visitantes e
sujeito a influencia poluidora derivada da vida domestica, Por acrescimo, e ainda
no padsal que se realizam os rituais funerarios, bem como varias cerimonias
associadas ao culto anual dos antepassados. Porern, estas suas ultimas funcoes
exigem que este deixe de funcionar temporariamente como urn espaco Iigado ao
culto das divindades .

Por sua vez, a cozinha tambem constitui um espaco sacraIizado, onde
as fontes e os actos de impureza devem ser eIiminados ou, pelo menos, muito
reduzidos. E esta conceptualizacao que leva a que os residentes hindus da
Holandesa, sempre que possfvel, facam recuar a cozinha para 0 interior da casa
e, sobretudo, procurem separa-la das casas de banho (atraves de portas, de portas
e cortinas, etc.), assim como dos espacos mais abertos a contactos com 0 exterior.
Muito embora, na Holandesa, muitas mulheres cozinhem para 0 grupo dornestico
quando estao menstruadas, nao preparam a comida oferecida as divindades, nem
se aproximam do mandir antes do banho purificatorio do 4° dia. Mantem, contudo,
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a proibicao de cozinhar e de entrar na cozinha no perfodo do pos -parto, que sofre,
ge ra lmente, uma reducao consideravel do mimero de dias nos quais, tradicio
nalmente, a mulher era considerada impura.

Conservando a sua sacralidade, a cozinha eainda um importante centro
in ter accion al entre as mulheres e funciona ainda como espaco de refeicao dos
elementos do grupo dornestico . Quando se trata de uma famflia rmiltipla ou
exte nsa? e freq ue nte encontrarmos a separacao homem/mulher enquanto organi
zador do tempo e do espaco co nsagrado as refeicoes.

Tal co mo em Diu, 0 fac to de as geracoes anteriores estarem presentes
na casa parece acen tuar a importancia de certas separacoes (entre sexos e entre
determinados parentes de ali anca ) que se traduzem em termos espaciais. Nao se
pense, porern, que a oposicao feminino/rnasculino nao existe nos grupos
domes ticos compostos por um casal sem mhos ou com mhos soltei ros. Po r
exernplo, neste s casos , 0 co ntacto Ifs ico entre marido e rnulher e cuidadosamente
evitado na presenca de estranhos, de pessoas mais velhas e dos mhos. Na presenca
de terceiras pes soa s, a relacao verbal directa entre eles e esporadlca e raramente
se desenvolve por iniciativa da mulher. Nos espectaculos publicos, nas festas
religiosas, nos casamentos , etc., a oposicao masculino/Iemini no adquire uma
di mensao espacial multo marcada.

A inex istencia de terraces e de patios protegidos nas suas casas actuais,
bern como 0 ajustamento as novas condicoes climaticas parecem ter interferido,
ju ntamente co m outros Iactores, na transforrnacao dos habitos e das espacialidades
ligadas ao dormir. A prescnca de camas fixas e de camas de casal contribuiu para
um a imobilizacao e co njugalizacao do espaco de dormir no caso dos adultos, 0

qu e contrasta com a relati va liberdade perrnitida as criancas pequenas, que
dormem nos quartos dos pais (fre quenternente ate aos 4 anos), passando depois
a pernoit ar na sala pr incipal, no quarto de outros farniliares e, ate mesmo, na
res ide ncia de parentes proximos, Ta rnbem a regra de solidariedade e hospitalidade
que abrange parentes recem chegados (de Diu ou de Mocambique) ou em
dificu ldade - pelo menos dura nte 6 meses / I ano - ao mesmo tempo que
tomenta 0 movimento de exte nsio nalidade das unidades domesticas imprime e tern
como condicao um uso poli valen te de cer tos espacos da casa.

Como acabamos de ver , os modos de apropriacao do espaco do mestico
desta min oria etnica e os enco ntrados na sua comunidade de origem re metem
nos para um a "matriz" partilhada "de percepcoes, apreciacoes, nocoes" (Bourdieu
1972) condicionantes da sua organizacao socio-espacial domestica, A polivalencia
e a polissemia atribufda a certos espacos faz-se acompanhar da necessidade de
hab itar num microcosmo ordenado que apresenta como operador basico 0 bi n6mio
pureza/impureza. Simulraneamente, as oposicoes masculino/feminino e dia/noite,
bern como 0 funcionamento da Iamfl ia nniltipla estruturam, em grande parte, 0

manejo do espaco da casa, organizando as praticas domesticas.
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1 Nuns casos, a sua estadia em Mocambique era temporaria e exclusivamente masculina,
tinha como objective um relativo enriquecimento e 0 retorno a comunidade de origem,
desenrolando-se, por isso, segundo um padrao especflico: congregacao tie homens solteiros
e casados, frequenternente aparentados entre si, que deixavam as suas mul heres e os seus
agregados fam iliares em Diu . Noutros casos, e depois tie um perfodo mais ou me nos
longo, a emigracao podia extender-so a mul heres e a criancas e tornava-se tenden
cionalm ente definitiva, dando origem a verdadeiras "colonias". Esta segunda estrategia
de implantacao local tie Iamflias completas, que af se reproduziram, coexistia com uma
tradicao de visitas pcriodicas a Diu , bem como com 0 estabelccimento tie varies tipos de
trocas mut uas entre estas colonias-satelites e a sua comunidade tie origem. Tambem na
mig racao para Lisboa se reediiam estes dois modelos tie permanencia em novos espacos,
originando duas posturas que os residentes da Holandesa distinguem claramente: os
emigrantes temporarios, que vieram para trabalhar, deixando as mulheres e a familia,
vivendo ju ntos em casas exclusivamente masculinas e cujo projecto e voltar a Diu; e os
defini tivamente emigrados que iuvestern 0 seu futuro em Portugal e so regressam a Diu ,
como dizem, "para passear, casar os filhos, ver a familia".

2 Circ undando imcdiatamcntc 0 rectangulo central, ocupados pelos vaishias e por algumas
casas de brfunanes, encoruramos os varats) tie varies tipos tie artesaos - ourives (a leste),
torneiros e tintureiros (a noroeste), floristas, oleiros, carpinteiros (a sul) . Numa periferia
mais afastada, visualizamos depois os varats) das duas castas tie pedreiros (os khania e
os kori, que se cindiram recentcmente, a sul e a oeste ), 0 vara dos alfaiates e as casas
dos canteiros (a sueste) e 0 vara dos boi (a noroeste). Numa peri feria ainda mais distante,
a sueste, vivem os grupos intocaveis tblumgis e varancari , um jati que, nao sendo
consideratlo intocavel, an tigamente era considerado como "tie baixo estatuto" - os vandja
- e algumas Iamflias muculmanas. Os bhangis e os vandja situam-se no espaco tie
trans icao e mediacao entre 0 mundo hindu e 0 carolico ( a leste na vizinhanca das duas
igrejas). Na margem sudoeste e junto das portas da cidade, a oeste, encontramos tie novo
os vandja, cujo poder economico, muito aumentado pelas estadias em Mocambique lhes
penn itiu comprar diversas casas na peri feria da vila (partilhando este espaco como os
muc ulmanos) e, por vezes, Inzer mesmo algumas incursoes na direccao do espaco central.

3 Com efeito, no levan tamento acima referido, os nossos informantes colocaram acabeca
ju stament e as duas casias que residem no espaco central - os banianos e os bramanes,
polarizando dois tipos tie poder social. POI' sua vez as castas tie artesaos, que formam a
periferia mais proxima do rectaugulo central, diziam-se frequentemente descendentes tie
grupos ksluitrias do Saurasthra, onde as lutas constantes obrigavam os vencidos a fugir,
com mudanca da sua ocupacao tie modo a evitar 0 reconhecimcnto; neste sentido, alguns
membros des tes jatiis) cumprem determinatlos rituais, como pOl' exemplo, 0 tla mudanc,:a
do djan6i, reservatios apenas aos tluas vezes nascitlos (iSlO e, a brfunanes, a kshatrias e
a vaishias). Ja as periferias mais tlistrultes se cru'acterizrun pOl' serem ocupadas pelas castas
consideradas de estaluto intermetlio, enquanlo que as suas mru'gens e 0 espac,:o fora das
portas da vila correspontlem aos grupos tlitos de baixo estatuto. Porem tal como aco ntece
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nas aldeias, tambem na vila, nao existe apenas uma forte relacao entre a intocabilidade e
as per iferias mais distantcs, como uma associacao estreita entre estes grupos e os espacos
de transicao e mediacao. Para alem das suas ocupacoes actuais e tradicionais, estes grupos
parecem funcionar como "guard ioes" das portas entre 0 mundo hind u e os mundos cris tae
e muculmano, bern como enquanto "guardioes" das portas da pr6p ria cidade.

4 Laxmi, assoc iada a prosperidade material e ao bem estar pessoal e familiar, Ganexa,
considerado com a divindade que remove todos os obstaculos e as dificuldades na vida,
etc., Gaiotti Ma, propiciadora de Iertilidade e saude, etc, constituem alguns dos emblemas
mais frequentemente encontrados nas portas das casas hindu s da Holandesa.

5 A orientacao preferencial da porta de entrada a esle e rcferida por varies autores (Beck,
1976; Rapoport, 1968; Daniel , 1987, elc .) em diferentes regioes da India,

6 Todas as casas da cidade ou das aldeias com mais de um piso que visitamos tern 0 chao
cirnentado , nao sendo por isso bosteadas, A ligacao entre os andares, tal como surgia Has
recordacoes dos BaSSOS informautes, Iaz-se atraves de uma escada, gera1mente interior e
Ingreme, As casas pertencentes as cast as de maior poder econ6mico, apresentam algumas
varandas, esculpidas em boa madeira, e ou patios largos , donde se podem erguer escadarias
exteriores para os varios andares, situando-se, nestes casos , 0 padsal, a cozin ha e as salas
de service no primeiro piso enquanto que os quartos se distribuem nos pisos segui ntes .
Adentro deste modele de casa vertical, nao e raro encontrarmos alg umas var iacoes nos
j at i (s) que emigraram para Africa ou nos ligados a determinados comercios e,
nomeadamente, uma moda lidade em que a cozinha ou a cozinha e 0 padsal se podem
situar no res-do-chao, conservando porcm as suas posicoes relativas - a cozinha, mais
protegida do espaco da run, a rcctaguarda.

7 Dos 106 alojamen tos indianos existent es na Holand esa em 1989, 36 configuravam
grupos domesticos apenas com urn micleo (casal scm filhos ou com filhos solteiros, pai
ou mae com filhos solteiros, em ambos os casos, sem outros co-residentes parentes e/ou
nao aparentados); 33 alojamentos constituiam grupo s dornesticos de tipo famflia extensa
(em que a unidade familiar com urn unico micleo se encontrava extendida pela presenca
de um ou mais parentes que, contudo nao perfaz iam urn segundo micleo); 33 alojamentos
tinham uma estrutura de tipo famflia multipla (com dois ou mais micleos, com ou sem
mais parentes e/ou nao parenres); e 4 casas eram composlas pOI' pessoas solitarias ou que
viviam com paren tes e nao pare ntes, mas scm formacao de urn nucleo familiar, tal como
foi definido. A comparacao das estru turas domesticas indianas com as nao indianas
prese ntes no bairro revelou-nos que a configuracao domestica de tipo familia rmiltipla se
impoe claramente no universe indiano, 0 que nos remere para a conservacao de uma forma
de familia dita tradicionalmente indiana.
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