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Resumo:

A realizacao de est udos de cariz antropologi co que temos vindo a desenvolver, ao la nge dos
ultirnos dez anos, quer no seio da comunidade jud aica de Lisboa, quer - e essencialmente - no
da co munidade beira de Belmo nte, tern-nos conduzido a algumas conclusoes de que e sobretudo nos
meios rurais que os cr istaos novos do seculo vinte (ou os seus descendentes) tern mais dificu ldade
na rnan utencao da sua iden tidade socio-cult ural e socio-re ligiosa .

A ex istenc ia na cidade, neste caso Lisboa, de uma Sinagoga que capta os fieis para as
prestacoes de culto e demais ceri moniais constitui a forca de urn cimento aglutinado r que leva a
manutencao de urn ca lendari o ritual co nsequente , cara cteri zado por urn «tempo 're ligioso continuo ».
Isso ja nao se verifica em pequenas com unidades rurais de «rnarranos» como a de Belmonte em que
ca da urn vai «rnernorizando » 0 que do culto j udaico the foi transmitido por uma linguagem oral
cada vez mais esq uecida e que hoje apenas constitui materia de reg isto (cada vez mais difici l de
captar porque a memoria dos homens, como nos dizia em Paris pouco antes de morrer George
-Henri Riv iere, tarnbern esta condenada a morre r) .

Palavras- chave :

Antro polog ia (minorias etnicas); Jud aisrno; Identid ade cultural; Etnomusico logia; Geografia
e tnica portuguesa .

Resum e:

Les etudes anthropologiques que nous avo ns developpees pendant les dix dernieres annees en
de ux co rnmunautes juives , l' une aLisbonne et l'autre aBelmonte (Be ira Baixa), nous ont arnene a
une co nclusion fort interessante: c 'est surtout dans la socie te rurale que les nouveaux-ch retiens du
xx-« siec le (ou leu rs descenda nts) ont plus de diffic ultes apreserver leur identite socio-culturelle
et socio-religieuse.

Si , dans une ville com me Lisbo nne, l'existence d ' une Synagog ue , qui capte des croyants pour
les prestat ions religieuse s et pour d' autre s cerirnonies religieuses , est ainsi Ie principal motif de
cohesion qui conduit ala ma nutention d 'une cale ndrie r rituel consequent, caracter ise par un «temps
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rel igieu x en co ntinuum .., tel ne se constate plus par contre dan s les petite s cornmunautes de la vie
rurale portugaise comme ce lie de Belmonte, ou chacun ne peut que se rernernorer tout ce qui du
culte j uif lui aete transmi s par un langag e oral, de plus en plus oublie, et qu i es t Ie seul materi al
denregistrement dont nous pouvons dispose r aujourd' hui (chaque fois plus difficile acapter, parce
qu e la mernoire des hommes est auss i conda rnne a rnourir . comme nous disait aParis, peu de temp s
av ant sa mort , Georges-Henri Riviere).

Mots-des:

Anthropologi e (minori tes ethniques); Jud aisme; Identit e culturelle; Ethn omu sicologie; Geo
graphie ethn ique portu gaise.

I - A SOBREVIVENCI A DAS TRADI<;:OES DE UM CULTO

Com 0 dec orrer dos sec ulos as tradi coes judaica s - no caso concreto
portugues trat a-se das tradic oes dos marranos au de gente de «Nacao- - vao-se
diluindo urn pouco por todo 0 lado, caindo , enfim, no esquecimento . Isso
regi sta-se , com particular enfase , nas comunidades rurai s onde 0 conhecimento se
transmite por via oral, poi s que nas cidades 0 recurso ao texto escrito - e a
pre servacao que ele mesmo permite no tocante a salvag uarda dos valore s de uma
determinada cultura - e muit o mais frequente .

Hav endo no nosso pa is a nece ssidade de se equacionar a sobrevivencia das
praticas culturais das comunidades luso-sefarditas numa (imprescindivel) dicoto
mia cidade-carnpo , 0 referido facto so prava que, nos ultirnos tres seculos , a
tradicao escrita se foi depauperando de forma tao apres sada que agora , entre essas
ge ntes - mesmo entre aqueles descendentes que afirmam trazer consigo 0

sa ngue dos antigos «rnarranos» - pouc o resta de uma vastidao de conhecirnen
tos , mit os e ritos , ca racte rizada outra ra por uma tao singular vitalidade e
representati vidade simb6lica .

A vila beira de Belmonte sera hoje , indis cutivelmente , uma daquelas que , de
um a forma mai s palpavel , soube manter tal pratica espiritual , acompanhada das
manifestacoes culturais a ela inerentes (de uma forma dissimulada ou nao). Mas,
mesmo ali , ao longo dos ultimos dec enios, se tern vindo a assistir a uma gradual
perda de tai s valores , nom eadamente etnograficos .

Numa perspectiva comparativista - e atendendo aos estudos que ali temos
vindo a desenvolver ao long o dos ultimos dez anos - pode-se ja concluir que
de sde meados dos anos vinte se tern assistido a uma perda (irreversivel) de grande
parte dos valores tradicionais que, a altura, ali podiam ser observados se -nao
mesmo recolhidos.

Foi na segunda decada deste sec ulo , com efeito , que Samuel Schwarz, urn
israelita polaco, engenheiro de minas , se deslocou ao nosso pais, no ambito dos
seus afazeres prafissionais. E dada a consciencia do seu hebraismo interessou-se,
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e m contacto directo co m a co munidade judaica de Belmont e , em faze r uma
rec olha sistematica de tud o qu ant o , nom eadam en te de urn ponto de vista antro
pologico e etnomusical , tinha a ve l' com a preservacao (entre nos) daque le tipo de
cultura .

Vernos , ass im , que pOI' exemplo ja em 19 18 aquele pol aco pro cedi a ao
levantamento de alguns dos ma is sig nifica tivos ves tigios etnoc ultura is das "gentes
de Nacao » que habitavam aqu ela vila .

Dado 0 seu conhecimento de trabalh o etnornus ico lcgico - nomeadam ente
os seus rudimentos de anotacao musical - aque le judeu pro ced eu em tal peri od o
a recolha de importantes es pec irnes fo lcloricos de inspiracao hebraica . incl usive
alguns bel os «cantos de Pascoa».

A comunidade juda ica daquela vil a beira, se ndo embo ra urn palido ves tig io
da sua poderosa fo rca anirnica de outrora , nao pod e , no entanto. se r es tudada
separadamente de tod o 0 contexto socio-geografico e soc io-relig ioso nacional .

Em rel acao a um estudo sistema tico da vida das comunidades sefarditas no
no sso pa is , nao pod emos dei xar de referir qu e e las se agregam a part ir de um
se ntimento magico-religioso . Irnportara fr isa r, assim . que quanto a sua d istri
buicao no territorio portugues, elas denotam uma verd adeira assimet ria geog rafica
quer e m fun cao da sua imp ortancia dernografi ca , qu er da sua eficacia s irnbo lica
e m relacao aos outros credo s se guidos entre nos . A cidade de Lis boa , neste
contex to, personifica ja, no entanto , a orga nizacao de um a comunidade salida e
bem organizada.

Na sua apreciacao as re lacoes cidade-campo , 0 sociologo Bernard Kay ser
refere que, nurn plano soc io-geog rafico, 0 do minic cultural da cidade co ntinua a
ser pOI' demais ev ide nte . Isso ape sar de este do rninio nao data l' mais do que da
epoca em qu e 0 meio ru ral se converte u num lugar atrac tivo. Ai a difusao dos
rneios culturais da cidade produz-se paralelam ente a ampliacao do mercado de
consumo.

I . I - Sociedade e mudanca num contexto etnoantropologico

Reforcado pel a revolucao industrial. 0 dorn inio urb ano sobre 0 campo
caracteriza-se , poi s, a maneira class ica, pOI' um sis tema de re lacoes tambe rn
violentamente assimetrico . Ja data , com efeito , dos corne cos do sec ulo passad o 0

inic io de uma accao conducente a um a verd adei ra integracao do mundo rural.
«Essa forma de mudanca , traduz ida num a sis temat ica ruptura, nao foi apenas
marcada pela moderna organizacao dos mercados, co mo pela abso rcao pela
c idade da s mais amplas camadas de jovens rurais - . Oeste mod o torna-se facil
co nst at ar que , ja desde as primeiras decadas des te sec ulo , se comeca a regi star
urn surto rnigratorio da comunidade judaica de Belmonte para meios comerciais e

fabris de cidades como Lisboa Oll Porto.
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1.2 - Concepcoes ideologicas do judaismo em 1918

No mesmo ana em que 0 polaco Samuel Schwarz procedia em Belmonte ao
levantamento das coordenadas culturais dominantes da populacao sefardita da
regiao , publicava Oswald Spengler 0 primeiro volume da sua famosa obra
«A Decadencia do Ocidente ».

Ai esse autor desenhou um a imagem da historia universal que classificou de
morfologia. Para ele 0 decisivo no desenvolvimento historico nao e 0 facto
particular mas sim 0 «tipico»: E citamo-Io: «As culturas sao concebidas como
organismos que, enquanto tais , obedecem as leis naturais do crescimento ,
declinacao , petrificacao e desaparecimento. »

Sa que este processo nao implica nenhum progresso em geral. E. dentro
deste contexto generico, vejamos 0 que representava para aquele autor a - nacao
judaica espalhada pelo mundo.

Essa obra de Spengler contribu ia, assim, no periodo em que findava a
primeira grande guerra , para a popularizacao da imagem judia da sua epoca e do
mito criado em torno dessa imagem. Spengler negava, assirn . a concepcao
nacional-socialista da rac a . Segundo ele a raca nao e a resultante de condicoes
fisiologicas que podem ser medidas ou definidas , mas sim de gestos e movi
mentos , de tudo aquilo que reflecte a espirito.

Atendendo a este aspecto 0 judeu teria de ser situado fora do padrao
colectivo da sociedade europeia. Spengler defendia que 0 judeu nunca teve uma
verdadeira patria, nem esteve nunca ligado a terra .

o vinculo entre os judeus esta , assim, dado par um «consenso- (urna especie
de «acordo secreto»), de tipo magico-religioso .

o capitulo no qual Spengler resume as suas ideias acerca das judeus, esta
significativamente incluido na parte do seu livra denominada «Problemas da
cultura arabe ». Trata-se de uma insolita mescia de antiteses e de cornparacoes
formuladas mediante obscuras concepcoes mistico-biologicas. Junto a certas
verdades , intuitivamente captadas, sabre a indole da existencia judia entre os
povos europeus, Spengler oferece . um conjunto de opinioes verdadeiramente
estereotipadas. Fala do abismal odio metafisico no qual cabe distinguir 0 ritmo
diferente de duas correntes existenciais que «aparecern na forma de uma dis
sonancia insuportavel »; fala de urn «odio que pode ter consequencias tragicas para
ambos ». Refere-se a sensacao interior de estranheza com a qual 0 judeu participa
na vida do «povo anfitriao» , incluindo quando se considera membro desse povo .

Para Spengler e esta a razao do papel destrutivo do judaismo em qualquer
parte onde aparece. 0 destino dos judeus nao e excepcional e unico . Eles
«constituern urn fenorneno unico na historia do mundo»; salienta, «na medida em
que , a priori, sao considerados como tal ». Desprovidos assim da sua peculia
ridade , sao uma vez mais qualificados como «elementos distintivos », como
portadores de urn «cinismo nocivo », com agressivo ateismo frente as religioes
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estranhas, e nqua nto qu e os costumes primitivos da sua propria rel igiao pe rma
ne cem «intocaveis» .

At endendo ao trab alh o que tal autor fazia publica r nesse an a de 191 8 , «a
uni ca coisa qu e importa ao judeu e a vida , a raca , 0 triunfo da vo ntade de poder e
nao 0 tr iunfo de verda des, de inventos ou de dinheiro ».

Pod endo- se inferi r , da pop ulacao nao ju daic a de Be lmo nte algumas ilaccoes
de sse tip o (e m rel acao aos pressu postos teorizados por Spe ng le r), e no entanto
m a is prudente di stan ci a-l a nesse co rneco de seculo do co ntexto judaico intema
ci onal. Importa inseri-Ia no contexto sefardita pe ninsula r onde , ao que e por
demais sa b ido , 0 judaismo atingiu prop orcoes por de ma is car acteristicas nos se us
lacos de rel acao com os povos com que entraram em co nfronto (e nem sempre em
lit igi o ). A sobrevivenc ia do j udaismo em vilas como Bel mo nte, ou em lugares
transmontanos como Arcozel o , ou Carcao , sao um a prov a ca bal de qu e , entre
nos, judai smo nem se m pre fo i urn sinal ace fa lo de retraccao e de muro . Dialogo e
cornun icacao - mesmo qu e de urn modo sui generis - ma rca ram , com efeito,
e m gra nde escala globa l, 0 nosso processo civilizac iona l j udaico co m os povos
(o u credos) qu e the es ta vam mais proximos.

E se , a lg umas vezes , a intran sigen ci a nao fo i norma social, isso deveu-se ,
sobre tudo , a mani festas incap acidades de se supe rar urn espirito «patriarcal- po r
demais a rcaico e de natureza «altamente endogarnica - . que leva a fa lta de
ino vacao no seio de um a dada cultura.

2 - PAR AMETROS GEO-ANTROPOLOGICOS DE BELM ONTE DESDE
A «DESCOBERTA» DE SAMUEL SCHWARZ

A «descoberta- da vila judaica de Be lmonte por parte de Samue l Schwarz (I),
a que aludimos arras, rev estiu-se de car acteristicas deveras particul ares . A inda no
a na de 1917 aque le engenhe iro polaco - que viveu entre 1880 e 195 3 - fazia ja
os se us primeiros contac tos hu man os naque la vila beira , a fim de conquis ta r as
s im patias d aquelas ge ntes .

E ha urn aspect o de mentalidades qu e e imp ortant e realcar . Pou co depois de
Schwarz se ter instal ado ali, urn co merc iante cristae di sse- lhe que um a loja onde
tinha ido comprar provisoes pertencia a urn judeu , pelo que devia deixar de la
faze r as suas compras .

Excitad o , Schwarz foi falar co m 0 do no da loj a a es te respeito , mas es te
negou categoricame nte qu alquer ligacao jud ia . Depois de di ze r ao homem qu e e le
proprio e ra judeu e de muito insis tir, este pediu a Schwarz que pro vasse se r

(I) H depois de terrnos aprese ntado este traba lho, tivemos ensejo de nos encontrarrnos
pessoalmente com a filha de Schwarz, residente em Portugal, e de tomarrnos conhecimento de
manuscrit os inedi tos desse autor.
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judeu . recitando uma oracao em hebreu. Schwarz cornecou a rec itar «Sherna
Ysrael». 0 homem interro rnpeu Schwarz asegunda palavra, e em breve a noticia
se espalhou pela aldeia , provocando grande excitacao .

Samuel Schwarz, que morreu em 1953, afirmou que essa tinha sido a
primeira indicacao recebida pelos marranos do norte de Portugal de que nao eram
os unicos judeus na terra .

Detenharno-nos, ass irn, sobre a caracterizacao geo -ant ropo logica de Bel
monte . T rata-se de uma comunidade sefardita (de desee ndentes de conve rsos
forcados) , red uzida em numero , mas que continua a viver com fervo r as prat icas
do criptoj uda isrno . Os seus elementos reza m a Adonai , respeitam 0 Sabbat e 0

jejum de Yo m Kipp ur. celebram a Pascoa judia e faze rn «hashkava. pelos seus
defuntos .

Nos finais do sec ulo XII Ma imonidas , 0 «Sefardita», esc reveu uma impor
tante epistola aos judeu s do Yemen para Ihes dar urn conselho: «em vez de perd er
a vida e os se us bens e preferfvel simular a conversao e resignar-se a praticar 0

j udaisrno na clandestinidade ». 0 autor sabia do que estava a fa lar , ja que ele
proprio se vira obrigado a faze-Io na Espanha e em Marrocos .

Com 0 evoluir dos seculos a situacao (tarnbern) em Portugal acuso u alguns
tra ce s com caracterisricas afin s a realidade iemenita. Na vila de Belmonte , co m
cerca de tres mil e quinhentos habit antes, os desce ndentes dos (outrora vitimados)
hebreus nao 0 esq ueceram . Hoje sao entre duzentos e trezentos e dedicam-se nas
feiras ao cornercio de con feccoes texreis , que eles mesmo prod uzem em pequenas
indu strias , no meio de uma popul acao essencialmente rural.

Nao sem orgulho identi ficam -se como judeu s, por mais que estejam per
fe itamente integrados no tecid o socia l local e partic ipam plenamente na vida
po litica e social de Belmonte. Duas diferencas , contudo, perfe itamente respei
tadas por todaa genre da povoacao: uma serie de cre ncas e praticas religiosas
caracterist ica men te criptojudias e uma endogamia ancestral nao isent a de pro 
blemas de saude . Mas provavelmente es te per igo nao ignorado foi consc iente
mente assum ido e e 0 segredo. 0 grande seg redo dos antepassados e provavel
mente a chave para este mi lagre de fidel idade , refere Xav ier Domingo (1984) .

2 . I - Degenerescencia biologica ern Belmonte?

Uma ate nta leitura bio-socio-cultural da vida desta comunidade leva-nos ,
assirn . a introduzir nesta analise novo s dados valorat ivos . Assi m urn prob lema de
saude como este nao pode , efectivamente , deixar de ser constatado numa
perspectiva genetica.

Nas pequenas populacoe s, corn efei to , ou seja nas soc iedades restritas e
fortemente endogarnizadas, as freq uencias do genes podem rnudar ao acaso. Isso
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porque e 0 efeito ca usa l (quando os numeros sao pequenos) que produz a deriva
ge netica .

Efec tiva mente os efeitos da der ivacao podem ser verificados numa analise a
populacao das pequenas comunidades , quer humanas quer de outros organismos .

A fre que nc ia dos ca racteres ness as peq uenas popu lacoes , seg undo defende
R ich ard Leakey . pode diferir bastante da freq uenc ia nas grandes pop ulacoes das
qu ais se isol aram .

Nas grandes populacoes hu manas, por exemplo , a maioria dos disturb ios
ge ne ticos sao raros , mas em ce rtas co munidades religiosas fec hadas - como os
membros da se ita Amish, da Pe nsi lvania (interessante 0 estudo que deles faz
W ill iam Kell ey e Earl Wallace), au da min oria parse. de Bombaim e Darnao - .
os mesm os distu rb ios genet icos, como a sindrorne de Troyer. uma forma de
distrofia mu scular, sao bastante co muns (LEAKEY. 1982).

Nesses casos , as co munidades ge ra lme nte fora m fundadas por urn peq ueno
numero de indi viduos , alguns dos quais . ainda segundo Leakey. eram caracte
riza dos por ge nes recess ivos raros na co ndicao de heterozig6ticos .

Na populacao de co munidades restritas deste tipo , de rivadas exc lus ivame nte
desses fundado res. os genes to rnarn- se comuns por processo ca usa l da deriva
ge ne t ica. e ind ivid uos hom ozig6t icos para a gene recessivo - e portanto apre
se nta ndo 0 trace recessivo - verificam-se com ma ior freq uencia do que fora
dess as me sm as co munidades.

Os di sturbios geneticos sao. assim , apenas as rnan ifestacoes mais obvias de
urna mu danca completa nas frequencias dos ge nes nas reser vas dos genes de
popul acoes pequenas .

Nao desej and o nos. aqui , neste trabalh o suma rio, af irmar ca tego ricame nte ja
da existe ncia de urn de terminado gra ude degenerescenc ia bio l6gica na corn u
nidade judaica de Be lmo nte - dado sobretudo os casamentos consanguineos que
j a ali se reali zam ha seculos - nao podernos . no entanto , de ixa r de cha mar a
ate ncao para os relatorios de investigadores do lnsti tuto de Ant ropologia do Porto .
que ali trab alh aram (em bases es tr itame nte cientificas). dura nte alguns meses .

E dado que tivemos 0 grato ensejo de acompanhar as «demarches» feitas por
aque la missao antropo-b iolog ica , revelarnos 0 caracter perti nente de algumas das
suas co nc luso es (2) :

I . Poster - HEMERALOPIA (juda ico)

A persistencia do isolado e da ocorrencia de varias doencas a e/e associadas
foram assinaladas par Ami/car Paulo . Assim estudaram-se par inquerito varias
fa milias de que se mostram algumas genealogies apresentando-se a afeccao como

CZ) Agradecemos ao doutor Antonio Amorim ter colocado tais dados a nossa disposicao.
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transmitindo-se de modo autossomico recessivo . Contudo ndo fo i possivel asso
ciar-lhe oftalmoscopicamente qua lqu er modificacao morfologico consistente .
como na catalogada por Mc Kusick (n, o 268 10) .

2 . Poster - CONSANGUINIDADE APARENTE

Atraves dos registos de casamento catolico da f reguesia de Belm onte fo i
possivel estabelece r a coeficiente de consanguinidade aparente (Bernstein) de
1860 a 1980 na populacdo em gera l e no isolado criptojudaico . Os valores
observados sao, em geral, elevados em ambas as comunidades , apesar da
diferenca de efe ctivo (aproximadamente 1/ 10 ) e nao mostra tendencia decres
cente .

3 . Poster - ALGUMAS MARCAS GENET/CAS

Em Belmonte encontra-se talve; 0 unico isolado criptojudaico ainda exis
tente em Portu gal, segundo Amilcar Paulo . Ass im pareceu urgente iniciar 0

estudo de algumas marcas geneticas naquela popula cao , Ate a data niio sendo
possi vel recolher 1l11l ntimero sufic iente de amostras de sangue desta comunidade ,
estudaram-se ABO . RH (D ), HPA e AMY2 de aproximadamente 100 residentes na
localidade. Em espec ial a distribuicao fenotipica em HPA parece indicar uma
mistura de populaco es com diferentes frequ encies geneticas .

Nestes rel atori os do Instituto de Antropologi a do Porto parnciparam os
seguintes investigadores: ANTONIO AMORIM, C. BRANDAo, M . A. FARIA , M . C.
REBIMBAS. L. SOUSA e J . MACHADO CRUZ. Apenas 0 nom e deste ultimo ,
salie nte -se , nao figura entre os s ignata ries do terceiro e ultimo relatorio .

Apesar de tud o torna-se nec essario questionarmo-nos sobre em qu e medida
esse tipo de degenerescencia biologica principia ja a dar sinais exteriores da sua
existencia entre a populacao da comunidade judaica de Belmonte. Nao pro
c urando nos entrar aqui em porrnenor, nao podernos , no entanto, deixar de
apontar casos como 0 do olhar de algumas mu lheres (urn olhar verdadeiramente
«aluc inado » e quase diriamos fantasm agorico) : na secrecao , por vezes excessiva ,
de saliva; na forma ' co mo abrem a boca em manifestacao de espanto; numa
mani festa fo rm a de alhe amento " in presentia »: bern como na forma como, em
muitos casos , gritam un s para os outros em formas de cornunicacao verdade i
ramente externpo ranea e nalguns casos a-si gni ficante.

Na o sera demais apo ntarmos qu e se torna verdadeiramente necessari o pro
ceder a uma analise mais detalhada, no intu ito de que, de urn ponto de vista de
Antropologia Medica - essa co rrente tao s ing ularmente desenvolvida no pa is
vizinho ha ainda tao po ucos anos arras por cientistas como JOSE M. REVERTE
COMA - se possam vir a encontrar novas suportes teo ricos a tao problernatica (e
nao menos insidiosa) questao .
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U rn dado q ue . para ja, nao podemos ignorar e 0 facto de a es magadora
maioria destes disturb ios geneticos ass en tar no facto de se contin uarem - ao
longo de varias geracoes - a real izar casamentos co nsanguineos e).

A es te res pe ito e is 0 testemunho de uma das mais des tacadas pessoas no se io
d aquela corn unidade , A bi lio He nr iques. de 4S anos : «Os ma rranos de Be lmonte
te rn-se casado gera lme nte dentro da fe , embora hoje os jovens casem mais co mo
nao j udeus . Nos preferiamos qu e os nossos filhos casassem com raparigas ju d ias 
(garanti ndo . desta form a . a cond icao halachica de que os progenito res tern
co nsciencia judaica).

E co ntinua e le : «M as se 0 meu filh o c asasse com uma nao judia , espero ao
me no s q ue co ntinue a ser j udeu . Mas nao ha nada q ue possa fazer par isso .
A minha m ulhe r d iz que se os nossos f ilho s (te rn doi s filhos. um co m 23 anos.
que trab a lha co mo ge re nte na firm a do pa i e outro co m 19 . estudante) casarem
com duas judi as , morreria mui to fe liz » (DOMINGO. 1984 ) .

3 - PRATICAS RIT UALISTICAS E CERIMONIAIS

XAVIER DOMINGO - natural de Barcelona onde se situa a ma is importante
cornunidade j uda ica «viva» de tod a a Espanha - durante -a sua visita a Belmonte
questiono u-se so bre desde qua ndo estao estas fam ilias judias naque la vila e a que
se de ve ra urn tao firme enraizamento cul tura l e re lig ioso.

Os docume ntos cristaos revel arn , co m efe ito . a existencia de uma tlorescente
com u nidade judia a part ir de 1100. Aco ntece que Maimonidas , precisame nte na
e p isto la aos Ye menitas arras citada, al ude a um texto de M ishna (seculo II) que
di z : «O s ex ilado s de Je rusalem . espalhados por Se farad , oc upam as cidades de sta
terra ». Refere-se 0 texto (O bad ia I. 20) a primeira de struicao do te mplo . 0 que
indi ca a presenca na Hi spania de descendentes di rectos do rei Da vid. exi lad os na
sequencia da conqu ista de Jerusalem por Na buco do nos or. E es ta se ria realmente
um a raiz mu ito profunda .

Na Pe ninsu la Ibe rica . com efe ito . ja de po is de de limi tados a s espacos
te rr itoriais de Es pa nha e de Po rtugal . os j udeus portugueses qu e habitavam a zona

(3) 0 es tudo d'a consanguinidade em nuclco s (re lativamente) isolados deste tipo encontra-se ,
a lias , s ingularmente patenteado em estudos como PADEZ, Cristina Mari a Proenca, - Estudo da
Consanguinidade aparent e da Popul acao da Fregues ia de Caria - . Esta autora, enta o aluna do
lnst ituto Antropologico de Coirnbra , elaborou tal estudo apos ter tomad o em consideracao para essa
comunidade rural «periodos de temp o quinquenais entre 1881 e 1980 e de ter determinado 0 total de
casamentos em cada qu inquenio e 0 total de casamentos consangufn eos dent ro do mesmo
perfodo .. . » . Foi assim que determinou . «em media 0 nurnero de homen s e mulheres que nao sendo
na turais da freg ues ia vieram casar nela -: bem como dete rminou 0 numero de casa mentos endo
ga micos nessa freg ues ia. Agradece mos ao dr. Lara nje ira, deste Inst ituto , 0 ter-nos cedido uma
copia de tal tra balho.
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da «ra ia- viviam praticamente sempre a - sa lto» . Q ua ndo as coisas corriam mal
para e les em Portugal, iam para Es pa nha: e se 0 amb iente ai piorava, regressavam
a Portugal. Tudo era , afina l , Sefarad. Toda a raia portugu esa , de sde a Gali za ate
ao A lgarve, fo i um a sucessao de flo rescentes judiar ias (co m pa rt icula r relevo para
as zonas fro nte ir icas das Bei ras Alta e Baixa e de Tras-os-Montes). especialmente
na Serra da Estre la , por alguma razao assim chamada (DOMINGO, 1984 ) .

Ass irn. tal co mo acontece na ju d iari a da c ida de da Gua rda . alguma s das
casas de Belmonte, no bairro cha ma do Marroco , tern gravada na pedra uma cru z .
Era 0 s ina l qu e a Inq uisicao pu nha nas casas dos jude us qu e, obrigados a escolher
e ntre a conversao e a morte , seguiam 0 conselho de Maimonidas optando pe la
conversao .

Dest a fe ita . fo i de tal ordem a prat ica j udaica nesta vila de Belmonte que,
ainda hoj e , se podem encontra r os ves tig ios onde outro ra ex ist iu a sinagoga local.
si mbolo de o rgan izacao (espir itua l e soc ia l) da co mu nidade loc al. Mas a prova
ma is cabal dessa mesma sinagoga e uma ve lha pedra. co m algumas inscricoes em
he brai co. e foi reti rada da zo na da an tiga sinagoga prec isam en te por Sam ue l
Schwarz e levad a por este para a cidade de Tomar. par a 0 local onde de ntro de
bre ve pr azo se espera a ina ug uracao de um mu seu so bre a prese nca hebra ica no
nosso pais .

Um m use u e. no entanto , sempre uma ten ta tiva de re-actualizacao (<<ri tua 
lizacao -") do passado . E em termos de dina mica da cultura importa , por vezes .
o lhar pri me iro 0 qu e essa mesm a cultur a foi num passad o proximo , pa ra dep oi s se
ti rare m as dev idas ilaccoes em re lacao a sua evolucao e co m respe ito a manu
te nc ao o u perda da sua propria identidade.

Tornarnos , assim. como dados comparativos de analise as pesquisas efec
tuadas por Sam ue l Sc hwarz no se io daque la co munida de em 19 18 e out ras por
nos des envol vidas naquele mesmo local ce rca de sessenta anos de po is .

As fest as e jejuns judaicos, escreveu Sc hwarz, qu e es tao ainda act ua lmente
e m uso entre os cristaos novos sao : 0 Sabado. a Pascoa e 0 Kip ur, 0 jejum
j udaico , tambern desigando por «dia grande », que se ce lebra no decimo dia da lua
de Setembro . A ntiga mente os mais ortodoxos , tinham igualmen te 0 hab ito de
jejua r no di a chamad o da «Rainha Es te r», bem co mo as segundas e quintas-fei ras.
Esse jejurn vo tado aquela rain ha realizava-se um mes antes da Pascoa e era a
uni ca re rni niscen cia , segundo aque le autor , que lhes ficava da fes ta judaica de
Purim , e m me moria da salvacao dos judeus por aq uela ra inha (festa qu e os jude us
ce lebram ju stam ente um mes antes da Pascoa e qu e co meca com um jejum) .

M as ale rn dessas fes tas os c ristaos novos de Belmonte co nse rva m os
costumes e ritos j uda icos seguintes : cerimonias de casarnento , de ente rro , de luto ,
regras de a lime ntacao, assim como as oracoes judaicas e a fe na vinda do
Mess ias, «para a res ta uracao do povo de Israe l na Terra Pro rnet ida - .

Es tas o racoes sao rez as quer em parti cular, quer em reunioes de cristaos
no vos por ocas iao dos sabados ou de outras fes tas e ce rirno nias judaicas e sao
di tas em po rtug ues arcaico , misturado aq ui e aco la 'com pa lavras hebraicas .
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Geral me nte e um a mu lher que as reci ta de cor, em voz alta, ao passo que os
ass iste ntes as repetem em voz baixa .

Em te rmos de alirnentacao os cri staos-novos abstern-se , conforme 0 uso
judaico , da carne de porc o , coelho , lebre ou pe ixe sem escam as. Qu anto aca rne
de porco, sa lientava Schwarz, a abstencao nao e , ac tua lrnente , absoluta , por
causa da necessid ade de se recorrer. na provinc ia, ao pres unto e aos outros
prep aros da ca rne de porco , mu itas vezes por fa lta de outra.

Te rn igu almen te os cris taos -novos 0 habito j udaico de sa lgare m a ca rne de
que deixam escorrer completamente 0 sangue antes de a cozi nhare m. Con servarn ,
po r outro lado , a trad icao , chamada pelos judeus «Hala .., dur ante a ce rimonia da
prep aracao do pao az imo . qu e consis te em lancar no fogo, antes da coz edura , urn
pou co de massa , fazend o nesta ocas iao uma oracao espec ial. Co nsiste e la na
recit acao dos seg uintes versos:

- Sarnua. rome-o la '
Ao ce u va a terra torn e
Para 0 sustento dos pecadores,
o Senhor te cubra de born crescirnento:

Ac tualme nte os cristaos-novos (SCHWARZ, (925) nao frequentando as igre
jas , nao baptizando os seus fi lhos e faze ndo 0 enterro civil. es tao conve nc idos , na
sua ign oranc ia da religiao heb raica. de terem rea lizado acto de judeus.

Contudo as suas ce rimonias e oracoes ju dai cas propriam ente ditas , conti 
nuam a faze-l as em seg redo. exactame nte como nos velhos tempos da lnqui sicao.

3 . I - Dos ritos de passagem aos ca nticos de Pascoa

Ass umem urn caracteris tico aspecto as oracoes, rezas ou ditos dos cristaos
-n ovos por altura de urn determinado rito de passagem. Ainda conseg uimos
regi star ali (g ravar) as recit acoes alusivas a tal tipo de ritos a «formula de
casa rnento- ja tarnbern es tudadas por Schwa rz:

Em nom e de Deus de Ab raao ,
Isaac e Jacob
Eu vos uno.
Cumpri vos a sua bencao .

Por seu turno qu ando se esta a proceder a lavagem de urn defunto reza-se:

- Bendito meu Deus ,
meu Senh or , meu Ado nai
que nos mandou e enco me ndo u
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que lavassemos este nosso irmao
como fi zeram aos nosso s irrnaos

na T e rr a da Prorniss ao .

O u, ainda:

A - Iras e v iras , ao cam po de Jo safat.
a di ab o encontraras e Ihe diras:

- Salta atras , Satanas!

- Que tr az?
- Agua para me lavar ,

pano para me limpar
e oferta para te atirar.

B - Em se is di as e se is noires.
fe z Ado na i a Ce u e a Terra,

no setirno di a fol gou e descansou .
Assim folgue e de scanse
a a lma do fin ado

que nao tenha acus ado r a sua alma
nem a minha quando de ste mundo for.

C - Louvado seja a nome do Senhor.
bem pa r alma do nosso irrnao .. .
qu e deste mundo pa rtiu .

As suas carnes se desfarao
par o nde a sua alma mereca a pena .

o Senhor a livre da pena de aguilh ao ,
a ponh a e m bam lugar ,

post a e m alcarn ento:

no ceu se m clarid ade ,
na terra com proficua me nto .
o se nho r the de lugar.
que a tome a sua co nta ,
que fale com E lias e A raao ,

co m todos aquel e s que profetas sao

e que arre dor do Senhor estao
Amen Senhor. e tc .

C - Par se u lado qu ando levam a defunto da casa. re zam es ta «o racao

da desped ida - :

o an jo da gua rda te guarde .

o anjo da g uia te guie ,
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que 0 A ltiss imo Senho r va na tua co mpanhia.
Deu s te de boas saidas de casa e boas entra das de se pultura.
Ped e ao Altiss irno Se nhor, que me de sa ude e ventura .

Amen. Senhor. etc .

D - Entretanto qua ndo se entra no ce rnite rio e usual mente rez ada es ta
o ra<;ao:

Deu s vos sa lve la passados ,
foste s vivos co mo nos .. .
nos se re mos com o vos.
la nesse ce u onde es ta is
pecli ao Senhor por nos ,
que neste val e de Iagrirnas ,
pediremos ao Senhor por vas.

Ame n, Senhor, etc .

Por se u lado , e para Ia dos «rite s de passagem ». co nse guimos tambern
regi st er 0 testemunho dos «canticos cia Pascoa » da co munidade judaica de
Belmonte nessa qu adr a fes tiva. Tais ca nticos, assi na le-se. co nstituem um a ve r
clade ira obra-prima da literatura ora l, de lic ia de etnornusico logos:

Adonai , Adonai.
Adonai , Se nho r meu '
Cantamos hoje ao Senhor
D ''esta hora sing ular.
o cavalo e 0 cavaleiro
Lan con no profundo mar.
Estende 0 teu brace,
Ja nos fica fo rta leza:
Do farao e do inimigo
Ja combateu a fraq ueza
E era vencedor
o seu Omnipotente Nome ,
o carro de Farao
E seu exercito co nso me .
Caminhamos e anda rnos ,
Lou varemos ao Deus dIsrael.
Que nos livrou do Eg ipto
D ' aquele rei tao crue l
Caminh am os e andam os ,
Lou varemos ao. Deu s d ' Abraao ,
Que nos livrou do Egipto
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Da terra da escravidao .
Caminhamos e anda mos,
Louvaremos ao Se nho r,
Cantam os anjos no ceu
os se rafins ao Senh or.

Ja depois de terrnos estudado , de forma aturada , a sob revive ncia do reper 
torio fol clorico sefardita em Be lmonte fomos con statados (por intermedio do
co nselhe iro cu ltural da Embaixadade Israel em Lisboa, Josef Arad) para darmos
apoio ao repu tado etnornus ico logo franco-israelita Simha Arom. que pretendeu
efectuar os seus estudos no se io daquela com unidade . ·Te ndo-o introdu zido em
relacao aquela probl ernat ica recebem os, pOl' nossa pa rte . daqu ele especialista.
tod a uma vasta ga ma de ensi namento s em re lacao as suas pesquisas (so bre tudo
em rel acao aos trabalh os que ele tern dese nvo lvido ao longo dos ultirnos anos em
varios pa ises , part icu larrnente na Republ ica Centro African a) (ARO M. 1984).
Sima Aro m e bolse iro do CN RS , 0 que, ja pOl' si, da uma dirnensao da sua
personalidade com o investigador. Dos seus resultados concrete s, em termos da
publicacao de qu alquer «memoria» em relacao a sua visita a Be lmo nte . nada
sa be mos ainda.

Mas se a co mu nidade judaica dessa vila beira (des crita tao suc intamente pOl'
Samuel Sch war z nos co rnecos do seculo), nos falava de uma cultura . apesar de
ainda viva, mas ja em ace ntuado «desgaste» . a co munidade de hoje -fala-nos 
quase so de «passado ago niza nte ». T rata-se , aq ui , no fundo. de se constatar a
«agonia- de uma cu ltura que foi preser vada (nao sem alg urna dificuld ade ) ate aos
no ssos avos , ma s que hoje se situa em franco risco de desaparecimento ao nivel
de algumas (mais) ge racoes .

Hoje ja sao poucos, efectivame nte , os que fazem 0 jejum pelo Purim e
nenhuns os que fazem a ce lebracao pe lo antigo ritua l de Puri m . Respe itam 0

Pesah , co zinha m 0 seu «matzot» segundo urna rece ita velha de geracoes . Recitam
vari as bencaos trad icion ais em varias fase s do proc esso . e faze m uma curta
refe icao Seder que incl ui ervas (DOMINGO , 1984).

POl' volta -de Lag Baom er, terceiro mes apos 0 Pesah , fazem piqueniques
fam iliares. E, e cl aro , ace ndem ve las de Sabath na vespera dess e dia - de oleo
nao de parafina - enquanto recitam bencaos em portugues.

Quando algue rn morre , urn padre ca tolico preside aos ritu ais furierarios e
observam urn luto de sete dias, honrando 0 falecido , da ndo ofe rtas de caridade
du rante esse period o.

a s casamentos sao realizados de acordo com 0 ritual jude u em casa . e dep ois
regi stados na Con servatoria do Registo Civil, ou , em certos casos , tambern
celebrados na Igreja por pad re ca to lico .

Antes de entra rem na igreja continuarn , no entanto , tal co mo outro ra, a dize r
ainda em silencio aq uela oracao que tambern reg ista rnos (e fo i de igual modo
es tudada por Samuel Sch warz):
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- Nesta casa entro
Nao adoro nem 0 pa u nem a pedra
So a Deu s qu e tudo govema.

Es tudar uma co munidade (de asce nde ncia) j uda ica - mesm o que hoje pra
ticamente agonizante - como a de Belmon te (CANELO. 1985 ) co ns t itu i, por
ass im dizer . uma especie de - ro rnage rn de sa udade », ou um a «ro magem ao
passad o ». morto ou agonizante. A Hi sto ria e um processo com um a di namica
muito propri a . e 0 q ue aqui se proc ura traduzir mais nao e do que . co mo arras
refe rimos, a propria dinarnica da cultura .

CONCLu sAo

Debruce rno -nos . agora . so bre a lgumas das princ ipa is co nc lusoes do nosso
trabalho que . ao lon go dos va ries anos de convivio com aque las ge ntes de
Belmonte. pudemos tirar:

I. Caracterizacao da - nacao» exilada

Ja durante a nossa viage rn de acompanham ento destes - se fard itas - it c ida de
santa de Jerusalem. em 1983. pude mos ape rcebe r-nos de qu e 0 (a legorico)
«reg resso it terra pr orn etida - - presente e m tantos esp ecirn es do seu folclore
oral - nao e um vincul o es piritua l vao . E lcs ma nte rn em si, apes ar de todos os
se cu los decorridos, aque la forca ani m ica que levou , nas mais d ispare s partes do
mundo. it co ns t ituicao da «nacao» de Israe l no exilic . Foi esse ci mento que . ao
longo de sucessivas geracoes, contribuiu para que as ge nte s de Israel , na sua
diaspora pelo mundo , mantivessem a sua fidelidade as leis do Torah. Foi assim
qu e . desd e ha muitos seculos tambern . at raves dos ma is intrincados meios. as
re stritas com unidades «askenhaz i- ou - sefard itas- (neste caso ados marranos de
Belmonte ) so ube ra m desen vol ve r os seus mecani sm os de defesa de fo rma a qu e a
sua crenca e os se us actos de culto so brevivessem .

2. Mecanismos de defesana grande cidade e no pequ eno micleo rural

13 ao longo dos seculos X III e X IV se nota a rnanifestacao dos recursos de
defesa nas com unidades judaicas, tan to rura is como urbanas . Portugal nao fo i
uma excepcao a tai s premissas . 0 desenvolvimento de ta is mecanismos torna -se .
no e nta nto , muito m ais not ad o nos peque no s nuc leos . por se r mais redu z ida a
escala das suas repercu ssoes em rel aca o ao co ntexto geo-estrategico social.
dernogra fico e religi oso em qu e e le se situa .

T ai s mecan ismos de defesa assentam , ent re outros, nos pressupostos de um a
vincada identidade reli gi osa . Ha assim qu e se partir da manutencao de urn
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afinc ado sec re tismo rel ig ioso . Em corn ple rne ntaridade . ve rn 0 «re trato » o u es te 

reotipo dessa mes ma ident idade fisica qu e se trad uz no traje (co m pouco g ra u de

variab ilidade) . no vestuario das gentes da comunidade. nos omame ntos do

in terior da propri a casa , e na af inidade tern atica (para com as ge ntes de - Nacao »

de o utras la ti tudes) dos especi rnes do se u fole lore es se nc ia lme nte religi oso .

3 . Graus de var iabilidade ritrnica no calendario ritual

N um a opt ica de preservacao da fide lidade do c ulto , tanto na com unidade

judaica urban a como na rura l, os processos rituai s desenro lam-se segundo a
«ordern- cle urn cale ndario ritu al. Ha , no e nta nto . qu e se es tipu la re m as dife 
rencas de ritmo no cu m prime nto clesse mesmo calendario . Na c ida de , com efe ito ,

o «te m po» ri tu al de corre cl e uma forma muito mai s normativo . A parenteme nte e
tuclo muito m ai s e vidente. sobretuclo aos do grupo (o u minori a re lig io sa) qu e

frequentam a sinagoga . 0 calendario processa-se , assi rn , com regul aridacle e
periocli cidacle .

Na comuniclade j udaica rural . ao «te m po conti nuo » da pre st ac ao de cu lto na
cidade , contrapoe-se , pa ra a lern de urn «tem po descont inuo ». urn fase amento de

presta coes de culto - p roto-h isto r ico» e apa re nte . A falta de uma sinagoga, e no
pro prio lar que cacla «marr ano» desenvo lve - num cicio ve rda dei ra me nte irreal
(e que apenas sobrev ive no «legado histori co » da memori a de cada urn ) - os

ac to s traduz iveis da sua c re nc a. E se es sa crenca hoj e esta «rn ort a- no qu e
conc e rn e it e xi stenc ia de mu itos ac tos de culto pa lpaveis , nao ha que - reter- 0

passado numa vitrin a . mas s im eq uacio na r 0 presente a partir das «armas- de
leitura que nos sao facultaclas pel a A ntropo log ia Social e C ultural e pel a

Soc iolog ia das Re ligi oes .

4. Verdade e morte em Belm onte

Dir-se -a ape nas . a fina lizar. q ue 0 tempo e a Hi stori a nao pararam em
Belmonte . Se hoj e aind a ali se situam pouco mai s de duzen ta s pe ssoas que
teimam em se cons iderar «juda icas » - mesmo qu e os seus actos quo tid ia nos , em

termo s de prest acao e manurencao de' culto nao 0 traduzarn de qu alquer forma 
a m orte das suas crencas esta presa por urn fio . Assim (nao teorizando no s aqu i
tai s prern issas como urn «rnau aug ur io ») nao iremos muito longe se fi zermos a

a ntev isao pelos clad os fa ctua is q ue a Hi storia hoj e nos fa culta , para as du as

primeiras decad as do se cu lo X X I. a extinc ao de finiti va de tal comunidade. lss o ,

irnpo rta fr isa-l o. apenas no qu e re speita am anutencao de tal ident idade religiosa e
nao da e x is te nc ia (o u nao) de de scendentes do s ve lhos marranos que ali vivem ou

urn dia vi veram .
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5. A agonia do presente

Da caracteri zacao bio -tipol ogi ca dos actuais be lm onten se s fa lou -se arras .
Mas se , ate a inda ha poUCO. os e le me ntos da co m unidade «de marranos .. daque la
v ila teima va - ja desespe rad amente e e m ultima ins ta ncia - na realizaciio de

m atrimonie s ap enas no se io da sua propria com unidade - . ho je ess a medida (ate

pel a fa lta de um conti nge nte de ad olescentes no tecido so c ia l da comunidade) e j a

por demais arca ica.
Ese . ha cinquenta anos arras, os casame ntos co nsang uineos acarretavam

para es ta «co lo n ia» det erminados tipos de dege nerescenc ias b io log icas e me nta is.

esse risco j a e prati camente ine xi ste nte . pe la falta dess e me sm o cont inge nte

huma no .
Se e m pequenas com unidades de minori as re lig iosas - como a dos parse s

de Damao (e tarnbern a de Bombaim ) qu e vimos estudando desde 1978 - a

freq ue nc ia de incesto (um a materia q ue tem vindo a se r investi gada com
part ic u la r propriedad e pe lo dr. La ra njei ra do M use u e La borato rio A ntro po log ico
de Coimbra) e al go qu e traduz 0 «rnedo .. de ex tincao dessa me sm a ind entidade ,

na comun idade de Belmonte es se ternor. mesm o que tr ad uzi ve l em o utros
as pectos. nao dei xa de se r tarnbern patente . Os e leme ntos dessa cornunida de 
presos a medos a ntigos qu e nos faze rn remontar aos tempos inq uisit oria is 
agarra rn -se ass im ao passado . 0 se u depauperamento e asfi x ia co mo grupo

religi ose esta . ass im . pela falta de c irnento o rg an ico (q ue poderia ter passado.

nomeadamente. pel a ex iste nc ia de um a si nagoga e pe la regul aridade da prati c a de

c u lto como irnpos icao clos se us va lo res es p iritua is ante a soc iedade local). a
co nduz i-los para um a morte inap el av el. ·

Do fut u ro. apena s. se dira: a li (em Be lm onte) tardo u , ta l como de urn filme

h is torico se tr at asse. a agonia lenta dos ultirnos desc en dentes de marran os

portugueses . E les fo ra rn os ultirnos a mo rrer.
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