
Capftulo 8
O saber local: datos e leis em uma

perspectiva comparativa

l

Assam como a navegagao, a jardinagem e a poesia, o direito e a etnogranla tam-

b6m sio artesanatos locals: funcionam a ]uz do saber ]oca]. Um cano individual, sqa
ele o de Palsgraa ' ou o da Ponte sobre o Rio Charles, proporciona ao direito nio

:o as bases (lue dio origem a toda uma s6rie de reflex6es, mas tamb6m o proprio
objeto que Ihe dd orientagao; no faso da etnografia, as pr3ticas estabelecida$ tail
como opal/atr& ou o ro@pade, t6m a inesma fungal. Sejam quais forum asoutras
caracteristicas que a antropologia e a jurisprud6ncia possum ter em comum - como
por exemplo uma linguagem erudita meio incomprecnsfve] e uma certa aura de fan-

ambos se entregam a tarefa artesanal de descobrir princfpios gerais em datos
paroquiais. Rcpetindo, uma vez maid, o prov6rbio africano: "a sabedoria vem de um
monte de 6ormigas"

Dada a semelhanga entry suas vis6es do mundo e at6 na maneira como focalizam

conhecer suas mas") pareceria que advogados e antrop61ogos 6oram feitos um para
o outdo e que o intercimbio de ideias e de arguinentos entre des deveria fluir com

enorme facilidade. No entanto, essa sensibilidade peso caso individual pods tanto
dividir como unir e, einbora o homem que dirija um iate e um outro que plants
uvas possam ter uma admiragio reciproca pelo significado da vida do outro, isso
nio implica que tenham muitos assuntos em comum para conversar. O advogado e
o antrop61ogo, amboy commoZxlez/zl de casos especfnlcos, peritos em assuntos pdticos,
estio na mesma situagio. O que os distancia e separa 6 sua pr6pria a6inidade eletiva.

Vf'ias das curiosidades que caracterizam o que os advogados normalmente cha-
inam de antropologia regale os antrop61ogos de antropologia do direito, t&m sua

origem nessa relagio tio pr6xima e ao mesmo tempo tio distaste entry aqueles cuba
profissio 6, citando Holmes, dar-nos "aquilo que necessitamos paraapresentar-
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Assim como a navegagio, a jardinagem e a poesia, o direito e a etnogrania [am-
b6m sio artesanatos locais: funcionam i]uz do saber ]oca]. Um caso individual, sega
ele o de Palsgraf:f ou o da Ponte sobre o Rio Charles, proporciona ao direito nio

as bases que dio origem a toda uma s6rie de reflex6es, mas tamb6m o proprio
objeto que Ihe df orientagao; no caso da etnogra6la, as pr3ticas estabeleci(ias, tats
como o polfarrb ou o coaprla, t6m a mesma fungio. Sejam quais forum as outras
caracteristicas que a antropologia e a jurisprud6ncia possum ter em comum - como
por exemplo uma linguagem erudita meio incompreensfvel e uma carta aura de fan-

tasia - ai-nbos se entregam a tarefa artesana] de descobrir princfpios germs em datos
paroquiais. Repetindo, uma vez mais, o prov6rbio africano: "a sabedoria vem de um
monte de formigas"

Dada a semelhmlga entry suas vis6es do mundo e at6 na maneira como 6ocalizam

o objeto de sous estudos (um etdoque no qual "para conhecer a cidade 6 preciso
conhecer subs mas") pareceria que advogados e antrop61ogos foram feitos um para
o outro e que o intercfmbio de ideias e de argtunentos entre des deveria fluir com

enorme facilidade. No entanto, essa sensibilidade pe]o cano individual pode tanto
divider como unir e, embora o homem que dirija uln iate e um outro que plants
uvas possam ter uma admiragio recfproca polo signinicado da vida do outro, isso

nio implica que tenham muitos assuntos em comum para conversar. O advogado e
o antrop61ogo, ambos com/zoillr xx de casos especfficos, peritos em assuntos prfticos,
estio na mesma situagao. O que os distancia e separa 6 sua pr6pria a6inidade eletiva.

Vf'ias das curiosidades que caracterizam o que os advogados normalmente cha-
inam de antropologia legal e os antrop61ogos de antropologia do direito, t6m sua
origem nessa relagio tio pr6xima e ao mesmo tempo tio distance entry aqueles cuja
profissio 6, citando Holmes, dar-nos "aquino que necessitalnos para apresentar-
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nos ante juizes ou [...] para Hlcarmos [...] fora dos tribunals" e aqueles outros que,
segundo uma fuse de Kluckhohn, cicada por Hloebel, ocupam'se em construir um
espelho gigantesco no quad "podemos o]har-]nos] ein [nossa] variedade in6lnita ' '
Certal-dente a mais curiosa dessas curiosidades 6 o eterno debate sobre o cont6udo

do direito; ou sega, se ele consists de instituig6es ou regulaJnentos, de procedimentos
ou de conceitos, de decis6es ou de c6digos, de processos ou de formas, e, portmlto,
se ele 6 uma categoria tal homo o trabalho, que exists praticamente em qualquer
parte do mundo onde nos deparemos com uma sociedade humana, ou argo assim
como o contraponto, que certamente nio 6 universal.

Muito depois de termos compreendido que elsa questio -- o relacionamento
problemftico entry rubricas que emergem de uma culture e prfticas encontradas ein
outra -- nio pods ser evitada, mas que, talnb6m, nio 6 fatal no caso da "religiao",
da "familia", do "governo", da "arte", ou mesmo da "ci&ncia", vemos que, no faso

do direito, ela permanece cstranhalnente obstrutiva. Nio s6 criou-se uma separagao
permanente entre os aspectos 16gicos e os aspectos priticos do direito, malogran-
do assim, de inicio, qualquer possibilidade de que sejam concretizados os pr6prios
objetivos da disciplina (mais uma citagio semelhante a que diz que ' a alma do di-
reito... sempre foi a experi6ncia" acabaria com ela de uma vez por todas), como, de
uma forma muito pouco ddl, colocou-se em campos opostos o enfoque forense e o
eidoque etnogriflco das anihses juridicas, o que nos leva a crer que a s6rie de livros
e artigos com titulos como "o direito sem advogados", "o direito sem sang6es", "o
direito sem os tribunals" ou "o direito sem precedentes" poderia ter, como conclusio

apropriada, um cujo titulo fosse "o direito sem o direito"
Com judo isso, a intera$ao de duas profiss6es tio orientadas para a prftica, tio

proftmdamente limitadas a universos especificos e tio fortemente dependentes de t6c-
rncas especiais, teve como resultado mats ambiva16ncia e hesita$ao que acomodagao e
sfntese. E. ao inv6s de termos uma penetragao da sensibihdade jurldica na antropolo-

gia, ou da sensibihdade etnogr£6tca no direito, o que vemos 6 um conjunto limitado de
debates estfticos, em que se tanta descobrir se os conceitos da jurisprud6ncia ocidental

t&m alguma aplicagio dtil em contextos nio ocidentais, ou se o estudo do direito com-
paradvo consists em saber como os dricanos ou os esquim6s concebem ajustiga, ou
como sio resolvidas as disputes na Turquia ou no Mexico; ou ainda se os regulainentos

jurfdicos realmente restringem o comportamento ou unicamente servem como lustif-
cativas racionais para encobrir aquilo que algum luiz, advogado, litigants ou qualquer

outro maquinador semelhante queria Eazer, de qualquer maneira.
Faso estes comentfrios um tanto ou quanto impertinentes nio com a intengao

de desconsiderar o que foi feito em nome da antropologia jurrdica Crime a#d

castor, Tbe cheyenne wn], Tbe juauut process aTnonB tile Barotse, awdlunice nndjudBe-
mewZ among fg£ T2p foram e continuam sendo anilises clissicas do controls social em
sociedades tribais nem homo uma forma de criticar o que este sendo 6eito hoje em
dia, sobre temps semelhantes e utilizando concertos tamb6m seinelhantes (iexcegao

de alguns estudos fascinantes como o de Sally Falk Moore sobre responsabilidade
estrita ou Lawrence Rosen sobre discrigao judicial), e sim para distanciar-me dis-

ses trabalhos:. A meu ver, ao considerar o produto do encontro da etnogrania e do
direito como um desenvolvimento interno da pr(5pria antropologia que teria dado
origem a uma subdisciplina semiaut6noma e especializada, como a psicologia social,
ou a exobiologia, ou a hist6ria da ci6ncia, os antrop61ogos (restringindo-me a des
por enquanto; minhas criticas aos advogados vino a seguir) tentaram resolver o
problema do saber local enveredando justamente polo caminho errado. A evolugio
de novos ramos das disciplinas estabelecidas pode fazer sentido quando se grata do
aparecimento de £en8menos genuinaJnente intermediirios, que nio se enquadram
inteiramente em nenhum dos ramos la desenvolvidos, homo no caso da bioquimica;
ou quando se grata de transferir conceitos-padrio para areas ainda nio padronizadas,
como no cano da astrofisica. No cano do direito e da antropologia, no entanto, onde
cada parte apenas se pergunta is vezes esperalgosamente, outras, com ceticismo se

a outra parte pode ter em a]gum ]ugar a]guma coisa que ]he venha a ser tide na resolu-
gao de aJguns de seas pr6prios problemas clfssicos, a situagao 6 diferente. O que esses

co[oquiahstas em potencia] necessitam nio 6 uma discip]ina centauro - p]antagao de
uvas ndutica ou navegagao eJn vinhedos -- e sim uma consci&ncia maior c mats pre-
cisa do que a outra disciplina significa.

Por sua vez, crcio que para que essa consci6ncia se desenvolva 6 necesshio que
se adore uma abordagem mais desagregante que a atual; nio uma mora tentativa de
unir o direito, if/#pZfcft?r, a antropologia, sams phznir, has sim uma busca de temps
especificos de an3]ise que, mesmo apresentando-se em formatos di6erentes, e sen
do tratados de maneiras distintas, encontram-se no camlnho das duas disciplinas-
Parece-me tainb6m que ipso exige um m6todo menos internalista, que nio sega argo
como "n6s Ihe atacamos, voc6s nos atacam, e que os ganhos niquem onde cairem";
nio um esforgo para impregnar costumes sociais com significados jurfdicos, nem
para corrigir racioclnios juridicos atrav6s de descobertas antropo16gicas, e sim um it
e vir hermen&utico entre os dois campos, olhando primeiramente em uma diregio,
depois na outra, a 6nn de formular as quest6es morais, poHticas e intelectuais que
sio importantes para amboy.

O temp de que gostaria de tratar a seguir. utilizmldo essa metodologia, pods
ser expresso, cm termos os maid amplos possfveis -- tio amplos que chegam a nio

2. MALINOWSK], B. Cri/7ze and cus/om in savage soc/e4. Londres: [s.e.], 1926. ' LLEWELLYN, K. &

HOEBEL, E.A. T%e c/zeyenne way. Norman, Oklahoma: [s.e.], 1941. ' GLUCKMAN, M. 7he./udfcia/pro-

cess among //ze ]?aro/se ofM)/ //fern Rhodesia. Manchester: [s.e.], 1955 [rev. ed. 1967]. ' BOHANNAN, P.
Justice and/z/dge/nelzf anvong /he 7?v ofJVfgeria. Londres:]s.e.], 1 957.

1 . HOLMES Jr., O.W. "The path of law", reimpressa em La/7dmarks of/aw. Boston, 1 960, p. 40-4 1 [org. R.D.

Henson]. . HOEBEL, E.A. 7he /aw ofprf mf/fve ma/?: A study in comparative legal dynamics. Cambridge,

Mass.: is.e.], 1954, p. lO.
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ter uma estrutura como o relacionamento entre datos e leis. Esse questao, em sua
formulagio 6/devs ser, ie£n4of/f#, e today as quest6es menores por ela geradas, 6 um

tema clissico na Hilosofia ocidental, pelo menos desde Hume e Kant; e na jurispni-
d&ncia, qualquer debate sobre leis naturais, ci&ncia poHtica ou legitiJnagio positiva
tendem a transforms-]o no porto mais crucial de todos os pontos cruciais. Aparecc
tamb6m, sob a forma de interesses bastante especificos, e expressos de maneira bas-
tante concreta, na linguagenl cotidiana do direito e da antropologia: no primeiro
caso, aparece associado com a relagao entry as dimens6es evidenciais e nomlsticas
da adjudicagio, ou seja, o que ocorreu e o que 6 legal; no segundo, coin a relagao
entry os padr6es do comportamento observado que realmcntc existem na prftica, e as
convengoes socials que supostamentc os governam, ou sega, o que ocorreu e o que
6 gramaticalmente correto. Entry uma shnplificagao dos datos que torna as quest6es
morais tio limitadas que podem ser solucionadas atrav6s do simples uso de regras
especificas (a meu ver, a caracterfsdca que demme o processo jur£dico) e a esquema
tizagio da agro social de modo que seu significado posse ser espresso em termos
culturais (a caracteristica, tamb6m a meu ver que define a alailise etnogr6fica), cxiste
argo mats que uma simpler semelhanga entry membros de uma mesma famflia;. Em
navel do monte de 6ormigas, esses dois typos de engenhosidades do trabalho cotidia-
no podem at6 descobrir argo substancial sobre o que conversar.

luiz ou algum infeliz jurado. Hf ainda o aumento inusitado de peritos que teste-
munham: nio s6 as niguras hf muito familiares do patologista frio e do psiquiatra
esfilziante, mas outras que supostamente sabem judo o que se precisa saber sobre
cemit6rios {ndios, probabilidade bayesiana, quahdade liter4ria de romances er6ticos,
hist6ria da co]onizagio do Cabo Cod, esti]os da ]inguagem ora] nas Filipinas, ou os
mist6rios da concepgao no com6rcio de avis - "0 que 6 uma galinha? judo aquilo
que nio 6or um pato, um peru, ou um gallso." Hf o crescimento da litigagao no
direito pdblico -- ag6es classistas, advocacia institucional, patrocinios de causa, mes-
tres especiais, e assim por diante que obriga juizes a saberem muito mais do que
realmente Ihes interessa saber sobre clrnicas psiquiftricas em Alabama, coinpra e

venda de im6veis em Chicago, a pollcia na Filad61Hla ou departamentos de antropo-
logia em Providence. E hia inquietagio tecno16gica da vida contemporanea, lima
esp6cie de auge da moda da invengao, que traz para os tribunais, ao lado de t6cnicas
mais estabe]ecidas como a ba]istica e a impressio digital, ci&ncias incertas como o
grampo eletr8nico, a impressao da voz, pesquisas de opiniao, testes de intclig6ncia,
detectores de menaras, e, em um cano famoso, at6 brincadeiras com bonecas. Mais
que tudo isso, por6m, hia revolugio gerd de expectativas crescentes com relagio
is possibilidades da determinagio factual e a sua capacidade de resolver quest6es
inso16veis, que a cultura gerd de cientismo gerou em todos n6s; enfim, o lipo de
situagio que provavelmente levou o magistrado Blacklntui (e maid recentemente,
com inteng6es menos imparciais, v4rios membros do Congresso norte-americano)
a penetrar nos labirintos da embriologia, em busch de uma resposta para a questao
do aborto.

O temor aos datos, que todos esses £atores estimularain no direito e entry os de-
6ensores da lei, nio 6 menos aparente. O teinor semprc foi um sentimento jurfdico,
sob a forma de uma certa cautela com os meios de avaliagao da inform-nagio nos tri-
bunals, sobretudo em sistemas onde vigora o direito costumeiro, qumado a tarefa de
avaliagio 6 normalmente repassada para amadores. E um lugar comum de quajquer
comp&ndio que os regulalnentos sobre a evid&ncia e a divisio maniqueista do Ser
em (jiuest6es de Direito e Quest6es de Fato que eases regulamentos representam,

surgem mais como um resultado da descon6ianga de que membros do jeri nio servo
totalmente capazes de exercer sua fungio homo "luizes racionais de datos", sega if o

que ipso signifique, e menos por uma possfvel preocupagio com a relevfncia da evi-
d8ncia para o faso. Como diz explicitamente um disses comp&ndios inais recentes,
a fimgio do juiz nas quest6es de admissibilidade 6 decidir quando "o julgamento
[seria] melhor sem a evid6ncia"'. O decr6scimo gerd de julgamentos por jiri em
casos do direito civil, o crescimento de estudos empiricos sobre o funcionamento
do jiri, e a quantidade de sugest6es para reformas dense sistema, para a utilizagao

de procedimcntos inquisitoriais importados de sistemas avis, e para uma revisio de
mmo, bem como a divulgagao de dtividas morais como as de A.P Hlerbert de que

+

Para iniciar o it e vir na diregio juridica (e abusando tamb6m de um tftulo famo-

so), o lugar dos datos no universo dos julgainentos passou a ser uma questio central
desde que os gregor a suscitaram contrapondo, como sempre o fizeram, natureza e
conveng6es; em tempos modernos, por6m, quandopilysA e momai nio mais parecem
ser realidades tio puras, e quando, de carta maneira, parecem existir muito mais
coisas a serum conhecidas, elsa quest5o tornou-se um loco constants da ansiedade
jurfdica. A explosao dos datos, o timor aos datos, e, em resposta a essas ocorr6ncias,
a esterilizagio dos datos, confundem, coda vez mats, tanto a pritica do direito quanto
as reflex6es que sobre cle se fagam.

Memos a explos5o dos datos a nossa volta, diariamente. A principio existem os
procedimentos que levam a descoberta, que por sua vez produzem guerreiros jorna-
lfsticos despachando documentos uns para os outros em carrinhos de mio, e tentan-
do obter declarag6es de qualquer pessoa capaz de char em um gravador. Hf tamb6m
a tremenda complexidade dos casos comerciais em cujo labirinto Hein mesmo um
tesoureiro da IBM pode encontrar a saida e o que dizer. entio, de algum pobre

3. Sabre a simplificagao dos fates, cf. NooNAN Jr., J.T. Persons and mash oV Z#e/aw, Cb/zinzo, /{o/ma. Je#er-

so/z, and my/;ze m makers of/he mmh. Nova York:]s.e.], 1976. Sobre o estreitamento de quest6es morris para a
adjudicagao, cf FILLERS, L.A. Z,aw wif&oz/fpmcedenf. Chicago:]s.e.], 1969. ' Cf HART. H.L.A. 7%e cancer/ of

/aw. Oxford:]s.e.], 1961 . Sabre a visio "interpretativa" da anflise etnogr6fica, cf GEERTZ, C. "Thick description:

toward an interpretive theory of culture". In: 7%e flz/e/7)m/arian ofc:z///z/res. Nova York:]s.e.], 1973, p. 3-30. 4. ROTHSTEIN, P. Evidence in a ]Vz//she//. St. Paul: [s.e.], 1970, p. 5
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"trancar [...] dez homers e duas mulheres laudfveis em uma saba fda sem nada para
comer" syria realmente uma forma sensata de toinar decis6es sobre "quest6es que
desafiam as mentes mais sfbias da magistratura e da advocacia", tudo ipso revela a
mesma ansiedade: as mios jurfdicas estio perdendo o controls do mundo das ocor-
r&ncias e das circunstfnciass.

E a depreciagio do jiri(uma instituigio que o juiz Frank comparou uma carta
vez coj-n os anz6is gigantescos e indteis preferidos por alguns habitantes das ilhas do
PacfHlco em busca de fame c prestfgio) nio 6 a 6nica expressao desse desejo cada vez

major de manter os datos a disthacia em procedimentos jurfdicos'. A popularidade
crescente dos concertos de rcsponsabilidade estrita em delitos de natureza civil, que
reduzem a parte dos procedimentos que trata "daquilo que realmente aconteceu"
em termos passiveis de serum trabalhados por quaJquer comportainentalista, ou dos
conceitos de "nenhuma responsabiJidade" que praticamente a eliminam; a expansao
das negociag6es sobre a alegagio do r6u (inocente ou culpado) no direito penal, que
evita maiores esforgos de todos os participantes para organizer a evid&ncia e graz a
parte factual do processo li virtualmente estipulada para o julgalnento; e o ntimero
crescente de teorias "econ8micas" de jurisprud&ncia, que desviam o interesse empi-

rico da est6ria fragmentada das qucst6es e o trans6erem para as consequ&ncias calcu-
Idveis das resolug6es dessas quest6es, ou da organizagio de reivindicag6es materials
para a atribuigio de custos sociais, todas essas iniciativas t6m o mesmo objetivo.
Uma justiga sem complicag6es nunca pareceu tio atraente.

Obviainente, nio 6 possfvel dar-se prosseguimento a um julgamento sem ne
nhuma evid&ncia, ou polo menos sem algum simulacro de evid6ncia, e algum tipo de
informagio, real ou simulada -- que venha daquele mundo onde se fazem promessas,

sofrem-se danos, e cometem-se inf3mias --, se infiltrarf, ainda que de forma atenua-
da, at6 mesmo nos tribunais de recursos. A simplinicagio dos datos, a sua redugao
is capacidades gen6ricas dos guardiaes da lei, 6, por si mesmo, como mencionei all-
teriormente, um processo inevitivel e neccssfrio. O exagero delta simpliflcagio, no
entanto, lorna os datos cada vez maid t&nues a l-nedida que crescem a complexidade
empfrica (ou, uma distingao crftica, cresce a sensagio de complexidade empirica) c
o temor a etta complexidade. Uin fen8meno quc vem preocupando seriamente a
v6rios dos grandes pensadores juridicos, do luiz Frank a Lon Fuller e John Noonan,
e tamb6m e eu dina que at6 mats seriamente - a um n6mero kinda major de que-
relantes e de acusados que subitiunente comegam a perceber que seja lio que for

que o direito busque, certamente nio 6 a est6ria real e completa '. A compreensao
de que os datos nio nascem espontaneamente e dc que sio feitos, ou, como dina um

antrop61ogo, sio construidos socialmente por todos os elementos juridicos, desde
os regulamentos sobre a evid&ncia, a etiqueta que regula o comportamento nos tri-
bunais, e as tradig6es em relat6rios juridicos at6 as t6cnicas da advocacia. a ret6rica
dos jufzes, e os academicismos ensinados nas faculdades de direito, suscita quest6es
importmltes para uma peoria da administragio da justiga que a considera, citando
um exemplo representativo, como "uina s6rie de emparclhamentos de configurag6es
factuais com nonnas" nos quais ou "uina situagio factual pode ser cmparelhada com
uma das normas" ou "uma norma especifica [...] pods ser sugerida por uma se]egao
das vers6es competitivas sobre o que aconteceu"8. Se as "configurag6es factuais"
nio sio meros objetos que se encontram espalhados polo mundo, e que podem ser
carregados fisicatnente at6 o tribunal para uma demonstragio audiovisual, e sim
diagramas altamente editados da reahdade, produzidos polo proprio processo de
emparelhamento mencionado acima, entio judo o que acontece no tribunal torna-se
argo assim homo um truque de mios.

Obviamente, nio se trata de um truque de mios, ou polo menos neill sempre,
mas sim de um 6en8meno um pouco mats crucial, um fen8meno alias que 6 a base
de coda a cultura: into 6, o processo de representagio. A descrigio de um faso de
tal forma que possibility aos advogados defends-1o, aos jufzes ouvi-lo, e aos jura-
dos solucionf-lo, nada mats 6 que uma representagao: como em qualquer com6rcio,
ci6ncia, culto, ou arte, o direito, que tem um pouco de todos des, apresenta um
mundo no quad suas pr6prias descrig6es fazem sentido. Discutiremos, mais adiante.
os paradoxos que este lipo de descrigio pods gerar; o argumento aqui, no entanto,
6 que a parte "Jurfdica" do mundo nio 6 simplesmente um conjunto de normas,
regulainentos, princfpios, e valores limitados, que geram tudo que tenha a ver coin
o direito, desde decis6es do jiri, at6 eventos destilados, e sim parte de uma maneira
especffica de imaginar a realidade. grata-se, basicamente, nio do que aconteceu, e
sim do que acontece aos olhos do direito; e se o direito di6ere, de um lugar ao outro,
de uma 6poca a outra, entio o que sous olhos veem tamb6m se modi6ica.

Ao inv6s de imaginar que o sistema juridico, nosso ou alheio, este dividido en-
tre a preocupagao com o que 6 correto e a preocupagao com o que simplesmente 6
(para fazer uso da formulagio pungente de Llewellyn, quuado mats nio fot. pda in-
flu6ncia que exerceu sobre antrop61ogos) ; e que a "t6cnica jurista", nossa ou alheia,
6 uma questio de conciliar as decis6es 6ticas que rcspondem ao que 6 correto, com
as determinag6es empfricas que respondem ao que simplesmente 6, pareceria bem
melhor ou at6 mais "realista", se me permitem o termo -- imaginar que esses siste-
mas descrevem o mundo e o que nile acontece em termos explicitamente judiciosos,
e que esse "t6cnica" nada maid 6 que um es6orgo organizado para que a descrigio
esteja corretaP. A representagio juridica do cato 6 normativa por princrpio; e o pro-5. HERBERT, A.P. C/ncommon /aw. Londres: [s.e.], 1970, p. 350 [Troqueia ordem da citagao].

6. FRANK, J. Coz/r/s on fda/. Princeton: [s.e.], 1 949.

7. FRANK, J. Z,aw and/he /modern milzd. Nova York:]s.e.], 1930. ' FULLER, L "American legal realism". [/nfver-

sfQ ofPe/z/my/vanfa Z,aw Rwfew 82(1 933-1 934), p. 429-462. ' NooNAN. Pe/Tons a/zdn7ash ofr/ze &zw.[s.n.t.].

8. BARKLIN, M. I,aw w//boil/ sa/rc/to/?s. New Haven: [s.e.], 1 968, p. 143

9. LLEWELL:\'N, K. & HOEBEL E.A. 7%e ch pe/7ne wcW, p- 304. Cf sabre 'jusLiga de Cato" gerTZ/s 'justiga da lei '

POSPISn,, L. ,4/7rh/upo/og}, (fhw: a comparative perspective, p. 234s. ' GLUCKMAN, M. 7beludcla/pmcas, p. 336
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blema que isso gera para todos aqueles, sejam des advogados ou antrop61ogos, cujo

objetivo sega examinar os datos com tranquilidade reflexiva, nio 6 o de correlacionar
dots hemisferios do ser, dias facuJdades mentais, dubs esp6cies de justiga, ou at6
dois typos de procedimentos. O problems fundamental 6 descobrir como representar
aquela representagio.

A resposta a essa pergunta esb longs de ser clara e taJvez espere por descnvol-
vimentos na peoria da culture que a pr6pria jurisprud&ncia provavelmente nio seri
capaz de produzir. No entanto, certamente melhor que o processo de emparelha-
mento, em que sc enquadra uma norma estabelecida a um cato que foi descoberto,
uma esp6cie de mimese juridica, 6 uma formulagio que tem como porto central
a linguagem, e que, na versio de um jovem antrop61ogo sufgo, Franz von Ban-
da-Beckmann, considera adjudicagio como o movimento de it e vir entry a lingua-
gem do "se entio" das norjnas gen6ricas, deja como 6orem expressas, e o idioms do
"como portanto" dos casos concrctos, seja como forum argumentados:'. Essa forma

de ver o processo 6 demasiado ocidental para satisfazer completamente um etn6gra-
6o, cujos sujeitos nem seinpre t&m inclinagao para o raciocfnio condicional explfcito
e menos ainda para contrastes entry o pensamento coletivo e o particular; e, a16nl
disso, gera sous pr6prios problemas metodo16gicos. Ainda assim, polo menos tem a
vantagem de 6oca[izar sua atengio no lugar certo: a maneira pena qual as instituig6es
legais traduzem a linguagem da imaginagio para a linguagem da decisio, crimldo
assim um sentido de justiga determinado.

Exa-ninado por este angulo, o problema entry leis e datos adquire uma nova
6ormulag3o: ao inv6s de tentar descobrir como juntar estes doin elementos, bus
ca-se saber como diferenci6-1os. Nesse faso, a perspectiva ocidental segundo a qual

existem determinadas regras que sepal'am o cerro do errado, um fen8meno a quc
se df o noms de ju]gamcnto, e tamb6m m6todos para diferenciar o real do irreal,
um 6en8meno a que se df o noms de provas, parece ser apenas uma entry as virias
maneiras de executar a Careen. Se 6 verdade que a adjudicagio, em New Haven ou
nas llhas H6bridas, signiflca representar sin-tag6es concretas em uma linguagem de
consequ&ncias cspecfficas que 6, simultaneamente, uma linguagem de coer6ncia ge-
rd, poderrm-nos dizer que a defesa de um caso passe a ser argo inais que organizar
a evid6ncia para provar ul-n argumento: teri que descrever uma s6rie de eventos e
uma concepgio gerd do mundo de tal mancira que a credibilidade de um re6orce
a credibilidade do outro. Nesse caso, para que um sistema jurfdico seja vifvel, teri
que ser capaz de unir a estrutura "se-entio" da exist6ncia, em sua visio local, com

os eventos que comp6em o "como-portanto" da cxperi6ncia, tamb6m segundo a
percepgao local, dando a impressio de que essas dual descrig6es sio apenas vers6es

diferentes da mesma coisa, uma mats profunda, a outra mais superficial. O direito
pode nio ser uma onipresenga que paira no c6u, sobre tudo e todos, como Holmes

afirmou insistentementc e talvez com demasiada veem&ncia, mas tampouco 6 um
miro conjunto de artificios engenhosos para evitar disputas, promover interesses, e
fazer acertos em casos probleinfticos. Seria mais apropriado imaging-lo como um
..4micbawamg em um mercado p6blico.

E outros mercados, outros ,Amsc#aawmgem. Aquele sentido de justiga que men-
cionei acima -- a que chamarei, ao deixar paisagens mais conhecidas na diregao de
lugares mats ex6ticos, de sensibilidade jurfdica -- 6, portanto, o primeiro favor que
merece a atcngao daqueles culo objetivo 6 falar de uma forma comparativa sobre
as bases culturais do direito. Pois essas sensibilidades variain, e nio s6 em graus de
deflnigio; tamb6m no poder que exercem sobre os processos da vida social, frente a
outras formas de pensar e sentir (dizem que, ao deparar-se com as leis antipoluigio,
a Toyota contratou mil engenheiros e a Ford mi] advogados); ou nos sous estilos e

conte6dos especrflcos. Di6erem, e profunda-nente, nos meios que utilizam -- nos sim-
bolos que empregam, nas est6rias que contain, nas disting6es que estabelecem para
apresentar eventos judicialmente. E possfvel que datos e leis existam universalmente;
mas sua polarizagao provavelmente nio.

Ji fHamos o suficiente sobre os ac6rdios, a marfa simb61ica que df autenticida-
de iret6rica juridica. Mudando de tom, e voltando-nos agora, por um momento
para uma linguagem mats antropo1(5gica, deixe-me, imitando o funoso estilo de

vento-nas-6olhas-das-palmeiras de Malinowski, convidi-los para acompanhar-me atc$
uma aldeia rural empoleirada entry terragos resplandecentes, nas colinas vulcfnicas
e verdejantes de uma pequena e ensolarada ilha no sul do Pacffico, onde o funciona-

mento de argo que tem bastante semelhanga com aquino que chamamos de direito
6ez com que um dos habitantes da ilha enlouquecesse. A ilha 6 Bali, ialdeia nio
precisamos dar um noms, e ao balin&s (que pods at6 jf ter morrido, pois judo isso
aconteceu em 1958) chamaremos de Regreg

O problems de Regreg cotnegou quando sua esposa fugiu com um homem de
outra aldeia, ou um homem de outra aldeia fugiu com eJa, ou os dois fugiram jun-
tos: o casamento ein uJn sistema como o de Bali, onde se simula uma captura, torna

essas ocorrCnclas mais ou menos indistinguiveis, ou polo mcnos distingui-las nio 6
If muito importante aos olhos dos balineses. Apropriadamente enraivecido, Regreg
exigiu que o conselho da aldeia, um grupo de circa de canto e trinta homens que se
re6nem a cada trinta e cinco dias para tomar decis6es relacionadas com os assuntos

locals, tomasse alguma provid6ncia para traz6-la de volta. Embora praticamente to-
dos os membros do conselho tivessem compartilhado dos sentimentos de Regreg,
chamaram sua atengio para o cato de que casamentos, adult6rios e div6rcios e coisas

10. BENDA-BECKMANN, F. von. Proper iiz soda/ con/fnz/fU. Verhandelingen van het Instituut door

Tad-, Land- en Volkenkunde, 86. Haia:]s.e.], 1979, p. 28s.
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semelhantes nio erain problema da aldeia, coisa que Regreg jideveria saber muito

bem. Esses Cram assuntos que deveriain ser tratados polos grupos de parentesco, os
quads, em Bah, normalmente sio bem-definidos e ciosos de suas prerrogadvas. Por-
tanto, o problema de Regreg estava fora da jurisdigio do conselho, e ele estava plei-
teando sua causa no f orum errado. (Nas aldeias balinesas existem regulamentos ex
photos, inscritos e reinscritos em folhas de pahneira, uma geragio apes a outra, que
definem em termos essencialmente religiosos, mas lnesmo assim bem especrficos, os
direitos e obrigag6es dos vf'ios organismos -- conselhos, grupos de parentesco, so
ciedades para a irrigagao, congregag6es reiigiosas, associag6es voluntf'ias -- que, em
um sistema mais ou menos federativo, as constituem.y ' Os membros do conselho

sinceramente gostariam de poder ajudf-lo de alguma maneira, mas, consdtucional-
mente, por assim dizer, nio poderiam faz&-lo. E como o grupo de parentesco de
Regreg, einbora tamb6m compartilhando sous sentimentos, e com maior razio, pois
a esposa, sendo prima de Regreg polo lado paterno, fazia parte do mesmo grupo,
era pequeno, sem poder, e de baixo ijaz:zfi, tampouco p6de Eazer qualquer coisa para
ajudf-lo, a nio ser tentar console-lo com banalidades do lipo "a vida 6 assim, o que
passou, passou, e existem outras pedras -- ou at6 outras primas na praia"

Regreg, no entanto, nio se conformou com esse tipo de ajuda. Quando, seth
ou otto moses mats garde, aconteceu de ser a sua vez de tomar posse como um dos

cinco chefes do conselho, segundo os costumes dessa aldeia, ele se rccusou, e a{ foi
que sous problemas realmente comegaram. Polo memos nessa aldeia especfnlca (nio
existem duds aldeias que tenham exatamente o mesmo sistema; se por acaso ipso
acontece, uma delay modi6lca algum detalhe do seu pr6prio sistema), a posigio de
chafe do conselho era ocupada por rotagio autos-nitica, col-n um mandato de tr6s

argos para cada um doles; quando chegava a vez de um dos habitantes (o que era,
alias, um acontecimento bastante raro; certai-nente Regreg nio teve tnuita sorta em

todo esse epis6dio), este era simplesmente obrigado a aceitar o posto. Este shn era
um problems do conselho, inscrito e reinscrito naquelas 6olhas de palmeira junta
monte com a descrigio exata e elaborada dos desastres que os deuses fariam desabar
sobre a ajdeia, se esse obrigagio nio fosse cumprida; uma recusa (e, na mem6ria de
todos des, a recusa de Regreg tinha sido o prhneiro caso) equivale a pedir demissio
nio s6 da aldeia, mas da pr6pria raga hut-nana. O autor dessa ofensa perde o terreno

de sua casa, que, nesse caso, pertence a aldeia, e lorna-se um n6made. Perde tai-nb6m
o direito de entrar nos templos da ajdeia, e assim distancia-se tamb6in dos deuses.
Perde, obviamente, sous direitos politicos - um lugar no conselho, a pardcipagio
em eventos p6blicos, o direito iassist6ncia publica e ao uso de propriedade publica,
todos tomas de grande importfncia na aldeia; perde talnb6m sua posigio, o lugar
hereditfrio em uma ordem setnelhante a um sistema de castas, que Ihe garante o

respeito dos demais e, portanto, um tema de importancia ainda maior. E, a]6m disco.

perde tamb6m dodo seu universo social, pols ningu6m na a]deia poderf ]he dirigir a
palavra, sob pena de ser multado. Nio 6 exatamente a pena capital. Para os balineses,
no entanto, que t&m uin prov6rbio que diz "abandonar a comunidade de harmonia

(a palavra em baJin&s 6 a/af, um termo de puma importancia, cujas ambiguidades
estarei discutindo em maior detalhe adiante) 6 homo deitar-se e morrer", 6 a punigio
que mats se aproxima deja.

Desconhecemos o motivo peso qual Regreg comportou-se de inaneira tio atf-

pica para os balineses, cuja obedi6ncia is pr6prias leis 6 tio extrema, que 6 recebida
com enorme surpres' pessoa] e prazer pro6issional por antrop61ogos, principalmente
por aqueles que acabaram de fair de Java, sem falar naqueles que vieram dos Estados
Unidos. De quaJqucr maneira, seus concidadios nio tinham o manor interesse em

saber quais seriam sells motivos e nem sequer estavam interessados em especular
sobre o assunto, quando perguntados. ("Queen saba? Ele quer sua esposa de volta.")

Ao contrgrio, cientes da trag6dia para a qua] Regret caminhava, procuraram, por to-
dos os meios imaginfrios, dissuadi-lo de sua decisio e induzi-lo ' a ocupar o maldito
posto de che6e. O conselho se reuniu uma meia dtizia de vezes no perfodo de vfrios
moses, em sessoes especiais, unicamente para esse Him convenc&-lo a mudar de

ideia. Os amigos passavam noites a flo a seu lado. Parentes imploravam, adulavam,
ameagavam. Nenhum restdtado. Finalmente, o conselho o expulsou (por unanimi-
dade, pois .todas subs decis6es Cram unanimes); seu grupo de parentesco, depois
de uma 61tima tentativa desesperada de fazer com que ele voltasse atrfs, tamb6m o
expulsou, pois dada a preced&ncia das prerrogativas do conselho sobre as suas nesse
asslulto especfflco, se nio o tivesse feito, todos os sous membros teriam o mesmo

destino que Regreg. At6 sous fhmiliares mats pr6ximos pais, irmaos, Hilhos - tive-
ram que abandons-]o ao 6ma]. Embora, a sous olhos, e suponho que com bastante
razio, era Regreg quem os havia abandonado.

O cato, no entanto, 6 que Regreg estava no abaldono. Sem toto, perambulava
pdas mas e prawns da aldeia como um fantasma, ou, mats precisamente, coho um c5o.

(Os bahneses, embora denham muitos des -- criaturas sarnentas, esquilidas, que latem

mcessantemente e que sio chutados nas mas como se fiossem lixo dcsprezam os des
com um sentimento quash pato16gico que se origina da concepgao que t&in disses

a-limais como o amal demoniaco de luna hierarquia deuses-aos-homens-aos-animals.)

E, embora as pessoas estivessem proibidas de char com ele, dc vez em quando Ihe
atiravam aJgum resto de comida e quando asta nio era suficiente, ou nio Ihe atirassem

pedras para afast3-1o, ele remexia os months de lixo em busca de argo mats. Depots
de vf'ios meses nessa situagio, cada dia mats desgrenhado, Regreg 6lcou vimialmente
incoercnte, e li nio era capaz de contar sua est6ria aos gritos para os ouvidos mou-
cos a seu redox, como fazia mites; talvez nio fosse sequer capaz de lembrar o que Ihe
acontecera.11. GEERTZ, C. "Form and variation in balinese village structure". .american .4n//z/'opo/ogfsf 61(1949), p.

991-1 .01 2. ' Id. "Tihingan: a balinese village". B#dragen to/ Zaa/-, Z.and. e/? Ho/kenkzlnde 120 ( 1 964), p. 1 -33

178 179



A essa altera, no entanto, ocorreu argo bastante inesperado, e, de certa madei-
ra, sem precedentes. O rei de Bali maid tradicional e de maior importancia, que,
segundo os regu]amentos em vigor na 6poca, era tamb6m o chefe regional do novo
governo republicano, veio a aldeia para intederir em deFesa de Regreg. Esse homem,
que, nos sistemas de governo {ndicos do Sudeste Asiidco, como o existente em
Bali(que, em parte modi6icado, e em parte reforgado, ainda exists) e na hierarquia
mcncionada acima, que vai dos deuses aos animais, encontra-se situado no ponto
onde o hutnano truas6orma-se gradativatnente na divindade, ou, coJ-no diriaJ-n os ba-
lineses, que consideram as categorias hierf'quicas de ama para baixo, a divindade se
trans6orma gradativamente no humano::. E, portanto, um semideus, ou quake-deus
(chamain-the de -Dm'a Hgwmg -- o "Grande Deus"), a figura mats sagrada da ilha,

e, pelo menos em 1958, tamb6m a mais nobre em termos poKticos e socials. Sous
stSditos ainda rastejavam em sua presenga, fHavam deli em sentengas formalfssimas,
e acreditavam que havia sido atravessado por forges c6smicas que Ihe davam poderes
tanto benignos quando terriveis. Em 6pocas passadas, algu6m homo Regreg, exilado
de sua aldeia, mats que llm pf'ia, sem casta e incapaz, teria provavelmente termina-
do sous dias no palfcio do DrwaHgwmy, ou no de algum de sous nobres, como um
dependence sob a protegao do rei -- nio necessariamente um escravo, mas tampouco
exatamente um homem livre.

Quando essa encarnagao de Siva Vishnu, e outras personagens imperiais che-
garam a aldeia -- isto 6, chegaram a reuniio que o Conselho organizou especial-
mente para receb6-la o rei p6s-se de c6coras no chao do pavilhio do Conselho
mostrando, atrav6s desse gusto simb61ico, que, nesse contexto, ele era somente um
visitante, ainda que importante, e nio um rei, e memos ainda um deus. Os membros
do Conselho ouviram o que tinha a dizer com enorme defer&ncia, e uma tremenda
exibi$io de cortesia traditional; no entanto, o que ele tinha a dizer nio era nada
tradiciona]. Disse-]hes o rei que estavam em uma nova era. (]ue o pals havia se
tornado independence. Que ele entendia os sentimentos dos alde6es, mas que nio
deviam continuar exilando as pessoas, conHlscando saas terras, negando-lhes direitos
politicos e religiosos, e assim por diante. Essa nio era uma forma de agir moderna,
democritica, condizente com o governo de Sukarno. Ao contr4rio, no espirito da
nova Indonesia, e para inostrar ao pesto do mundo que os bahleses nio Cram um
povo atrasado, deveriam aceitar Regreg de volta e, se fosse realmente necessirio
punt-lo, deveriam escolher outro lipo de punigao. Quando terminou (foi um bongo
discurso), os membros do Conselho vagarosamente, indiretamente e com defer6n-
cia ainda maior -- Ihe disseram que fosse plantar batatas. Que, come ele bem sabia,

os neg6cios relativos ialdeia Cram prerrogativa do conselho e nio dole, e os poderes
reals, por mais que inimaginfveis em sua extensio, e exercidos com maestria supre

ma, eram para outras coisas. A forma de agir da aldeia, no caso de Regreg, tinha o

apoio da constituigao local, e, se CIGS a ignorassem, pragas e doengas cairiam sobre
des, os ratos devorariam suds colheitas, a terra tremeria, as montanhas explodiriam
judo o que rei dissera sobre a nova era, era correto, verdadeiro, nobre, belo e mo-

derno, e des estavam tio empenhados nisso quanto ele. (O que era verdade, pois
elsa aldeia era bem mais progressista que as outras e inais da metade da populagio
era socialista.) Mesmo assim, a resposta era nio -- Regreg nio syria readmitido
como parte da comunidade humana. O rei-divindade-fullcionirio p6blico, tendo
ouvido uma vez maid o reconhecimento do seu ifaf i tradicional, e tendo, se nio
cumprido, polo menos tentado cumprir sua obrigagio de politico moderno, ex-
pressou seu desejo de que a aldeia prosperasse, agradeceu o chf, e deixou o local
por entry os salamaleques dos presences, e o assunto nunca mais voltou a tona.

A dltima vez que vi Regreg, ele havia submergido em uma psicose engolfante,
e perambulava pda aldeia perdido em um mundo de alucinag6es, inacessfvel a
qualquer comentfrio ou gusto de compaixio.

Obviamente, hi imimeras coisas a serum ditas sobrc esse epis6dio curto, mas
terrivel, um epis6dio que talvez lembre aqueles leitores que sio admiradores das
confer&ncias Storrs da descrigao que Grant Gilmore 6ez do inferno como um lugar
onde s6 existia a lGiC onde os processos legais cram seguidos meticulosamente;
eu estarei me re6erindo a ele, utilizando-o como uma forma de pedro de roque ';, a
medida que prossigo na discussio de assuntos mais importantes. O que 6 de relevfn-
cia maid imediata, no entalto, 6 que teinos aqui uma s6rie de eventos, regulamen-
tos, polfticas, costumes, crengas, scntimentos, shnbolos, procedimentos e conceitos

metafTsicos agrupados de uma maneira tio estranha e cngenhosa que faz com que
qualquer contraste menos so6isticado entry aquilo que "6" e aquilo que "dove ser"
parega como diremos? -- primidvo. A meu ver, nem podemos, nesse caso, negar
a presenga de uma sensibilidade jurrdica poderosa: uma sensibilidade que cont6m
forma, personahdade, perspicfcia, e mesmo sein a ajuda de faculdades de direito,
juristas, reaflrmag6es, peri6dicos, ou decis6es que servem como pontos de re6er&n-
cia - um conhecimento profundo, bem desenvolvido, e at6 obstinado de si mesma.

Regreg certanente (se ainda tivesse a capacidade de expressar luna opiniao) nio ida
querer negar a exist&ncia dessa sensibilidade.

Aqui, a ocorr6ncia e o julgalnento fluem conjuntamente em (utilizando uma
erase de Paul Hyam sobre os ordilios ingleses) uma mistura facil, que nio encoraja
nem uma mvesdgagio extensa dos detaJhes factuais nem uma an;elise sistemitica

dos principios legais:'. Ao contra'io, o que parece permear todo o caso, se 6 que
esse epis6dio pods ser chamado apropriadamente de um caso, pois abrange desde o
adult6rio at6 a desobedi&ncia imonarquia e inc]usive a ]oucura, 6 uma visio gera] de
que as coisas deste mundo, e entre das os sores humanos, estio dispostas em cate-

13. GILMORE, G. The ages ofarnerfca/? /aw. New Haven: [s.e.], 1977, p. I I I

14. HYAMS, P.R. "Trial by Ordeal, the Key to Proof in the Common Law:12. GEERTZ, C. iVegara: The theatre state in nineteenth century Bali. Princeton: [s.e.], 1 980.

180 [81



gorias, algumas hierh'quicas, outras coordenadas, mas todas claramente distintas, e
qualquer assunto que nio esteja inclurdo nessas categories perturba toda a estrutura
e, portanto, tem que ser corrigido ou destrufdo. A questio nio era se a esposa de
Regreg Ihe tinha feito isso ou aquilo, ou se Regreg tinha feito isso ou aquilo com ela,
ou at6 mesmo se, no estado mental em que se encontrava, ele estaria em condig6es

para ocupar o posto de chefs da aldeia. Ningu6m tinha o menor interesse nesses de-
talhes, nem fez o mellor esforgo para descobri-los. Tampouco tratava-se de saber se

as leis sob as quads Regreg foijulgado Cram ou nio repugnantes. Todos com quem
frei, unanimemente, as consideravam repugnantes. Nio se tratava sequer de saber
se o conselho tinha agido de forma adinirfvel. Todos com quem frei acreditavam
que, em sells pr6prios termos, o rei tinha alguma razio, e que os alde6es realmente
Cram um tanto ou quanto atrasados. A questao, expressando-a de lu-na forma que

jamais syria ou poderia ser -- utilizada polos balineses, 6 de que maneira as represen
tag6es construcionais do "se/entio" sio traduzidas em representag6es diretivas do
"como/portanto" e vice-versa. Ou sega, dadas nossas crengas, coho devemos agir;
ou, dados nossos atos, ein que devemos acreditar.

TH en6oque, que syria o tipo de perspectiva utilizada nio por um antrop61ogo
jurfdico, nem por um antrop61ogo do direito, mas sim por um antrop61ogo cultural
que tivesse abandonado por um momento os matos e as estruturas de parentesco
para examinar alguns assuntos que advogados ocidentais considerariam polo menos
semelhantes iqueles com os quais des pr6prios lidam, n5o di prioridade nem a
regulamentos, nem a eventos, e sim ao que Nelson Goodman chamou de "vers6es
do mundo" e outras "6ormas de vida". "epAfem6", "Sf zzziammr b#mge", ou "sis-
temas no6ticos"'s. Nossa visio se concentra no significado, ou sega, como balineses
(ou qualquer outro grupo) fazem sentido daquilo que fazein -- de forma prftica,
moral, expressiva... juridica - colocando sous atom em estruturas mais amplas de
significagao, e, ao mesmo tempo, como lnant6m, ou polo menos tentam mantel,
essay estruturas mais amplas em seu lugar, organizando suns agnes em seus termos.
A separagao dos vfrios campos de agro das autoridades o grupo de parentesco
distingue-se do conselho, e o conselho do rei; a definigio da culpa nio homo um
distdrbio da ordem poHtica (a teimosia de Regreg nunca chegou a ser considerada
como uma ameaga a essa ordem), mas sim como uma ameaga ietiqueta publica; e
a solugao utilizada, uma destruigao radical da personahdade social, tudo isso ilustra

uma concepgao especffica e poderosa, e a nossos olhos at6 estranha, de utilizando
outra das express6es sucintas de Goodman "como 6 o mtuldo":'.

At6 para esbogar muito supernciahnente "como 6 o mundo" na visio dos bali-
neses, seria nccessirio uma monografia: uin niimero gigantesco de deuses, gntpos,

categorias, bruxas, dangas, ritos, reis, arroz, parentesco, &xtases, e artesanato, todos

encaixados em um labirinto de cortesia Formal. A chave para tudo, se 6 que exists,
6 provave[mente esse cortesia, pois ta] 6 o poder das boas maneiras em Bali, que se
torna quash impossivel para n6s ocidentais imagine-lo e, menos ainda, entend6-1o.
Seja if como For essa sociedade - e tentarei, ainda neste ensaio, tornar tudo ipso

um pouco inenos marciano - a contextualizagao cultural do incidence 6 um aspecto
critics da anfhsc juridica, e tamb6m da anilise poHtica, est6dca, hist6rica ou socio-
16gica, em Bali, aqui, ou em qualquer outro lugar. Se existem elementos comuns
nessas vh'ias contextualizag6es, 6 na maneira como ela 6 feita quando o objetivo 6
especificamcnte a adjudicagio e nio, digamos, uma explicagio causal, uma reflexio
nHos6fica, uma expressao emociona] ou um julgainento moral. O cato de que, em
nossa pr6pria sociedade, podemos -- isto 6, achamos que podemos -- tomar como

certo, sem major anflise, uma parte tio importante desse contexto, faz com que nio
sejamos capazes de identificar com clareza grande parte daquilo que uin processo
juridico realmente 6: uma forma de conseguir que nossas concepg6es do mundi e
nossos veredictos se ratiniquem mutuamente, ou, utihzando uma expressio menos

cotidiana, finer com que essas concepg6es e eases veredictos sejam respectivamente
o dado abstrato e o lado pritico da mesina razio constitutiva.

Se 6 que a antropologia - ou polo menos o tipo de antropologia que me inte-
ressa, e aquele lipo que, com succsso nio muito signiflcativo, venho tentando fazer

com que as pessoas chamem de interpretativo - pcnetra no estudo do direito, o faz
nesse momento. Comparando nossa pr6pria versio da visio do membro do const
Iho com outras Gorman de saber local, nio s6 torna aquela visio mats conscience de
outras 6ormas de sensibilidade jurfdica quc nio a sua, como tamb6m a faz mais cons-

ciente da quaJidade precisa de sua pr6pria scnsibilidade. Sem d6vida, este 6 o tipo
de relativismo polo qual a antropologia 6 famosa: os #ricanos casam sous morton e
na Austrfha come-se vermes. No entanto, 6 um relativismo que nio defende o nii-
lismo, nem o ecletismo, nem a nogio de que quajquer coisa 6 vflida; nem tampouco
se satishz simplesmente com demonstrar. ainda uma vez, que a]6m dos Pireneus as
verdades sio o oposto das nossas. Ao contririo, 6 um relativismo que funds os pro-
cessor de autoconhecimento, aGtopercepgio e autoentendimento com os processor
de conhecimento, percepgao e entendimento do outro; que identifica, ou quash,
organizando o que soinos e entry quem estamos. Dessa forma, consegue contribuir
para que nos libertemos de representag6es err6neas de nossa maneira de apresentar

assuntos judicat6rios (a dissociagao radical entry faso e leis, por exemplo) e obrigar
que nossas consci&ncias relutantes aceitem vis6es discordantes de como essas repre-
sentag6es devem ser feitas (como, por exemplo, a visio dos balineses), vis6es essas

que nio sio memos dogmfdcas que as nossas, e tampouco menos 16gicas.

1 5. GooDMAN, N. mays oV wor/dmaki/zg. ]ndianapolis/Cambridge: [s.e.], 1978.

16. GooDMAN, N. "The way the world is". In: Prob/ears anc/pro#ec/s. Indianapolis/Cambridge: [s.e.]:

1972,P.24-32.
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A maior atengio que a antropologia, ou polo menos alguns setores da antropo
logia, passou a dar is estruturas do significado em culos termos indivfduos e grupos
de individuos vivem subs vidas, e, mais especi6icamente, aos sfmbolos e sistemas de
sfmbolos atrav6s dos quaid essas estruturas sio elaboradas, comunicadas, impos-
tas, coinpartilhadas, modificadas e reproduzidas, promote ser tio 6til para a anilise
comparative do direito, como o 6 para o estudo de mitos, rituais, ideologia, arte,
ou sistemas classificat6rios, campos onde sua aplicagao ji vem sendo mais testada:'.
"0 homem", como observou A.M. Hocart, "nio 6oi criado sendo governado" e a
compreensao de que se tornou governivel severa e coletivamente, envolvendo-se em

uma s6rie de formas signinicativas, "teias de significagao que ele proprio teceu", reci-

clando uma fuse deste ]nesmo atttor, nos conduz a uma perspectiva da adjudicagio
que a considera semelhante a um tipo de hermen&utica cultural, a uma semfntica da
agro, e nio a um tipo de mecinica social, ou a uma fisica do julgamento ''. O que
Frank O'H.ara disse sobre a poesia, que ela torna os eventos nebulosos da vida tan-
giveis e restaura sous detalhes, pode ser igualmente verdadeiro -- e reahzado atrav6s
de donnas nio menos variadas com relagao ao direito.

Como sugeri mlteriormcnte, esse it e vir entry o abstrato e o prftico encontra-se em
ulna posigio totalmente oposta -- ou polo menos em uma posigao de angulo obntso
aquela que vem sendo utilizada pda corrente principal de antrop61ogos que se dedicam

i anilise do direito e por sous possiveis companheiros de viagem nas outras ci6ncias
sociais e nas prontss6es legais. A perspective dc Michael Barkun, que, segundo ele, 6oi
inspirada por M.G. Smith, que sugere que o que n6s, comparativistas de sistemas
jurfdicos, devemos fazcr 6 "retirar a estrutura abstrata de subs acresg6es culturais
especfnicas" -- parece-me uma sugestio para uma esp6cie de alquimia perversa que
trans6ormaria ouro em chuinbo:P. A "declaragao de fE" adaptada por PH. Gulliver -- e

que, segundo ele, foi-the sugerida por ineu tinico predecessor antropo16gico nas con-
6er6ncias Storrs, Max G]uckman -- na qual ele diz que seu interesse principal sio "os

processos sociais que, ein grande parte, determinam o resultado de uma dispute" e
nio "a anflise dos processos de raciocfnio atrav6s dos quads di-se prosseguimento
is negociag6es" parece-me incoerente, coco 6 bastante comum no caso de de-

clarag6es desse tipo". E a concepgao de Elizabeth Colson, vinda de s6 Deus saba
onde, segundo a qual os que se interessm-n por sistemas simb61icos s6 desenvolvem
esse interesse porque, intimidados pe]a poeira e peso sangue do conf]ito social e

aJlsiosos para agradar os poderosos, retiram-se para os territ6rios presumivelmente
impessoais, situados acima das batalhas, e seguem a sua pr6pria 16gica, parece-me

simplesmente uma caliinia sem qualquer fimdamento:'. Uma vez mats, resmungo
dessa maneira nio como uma forma de desprezar o quc outros fizeram ou estio fa-

zendo (embora eu tenha uma visio crftica de muito do que fmem), nem para separar
minha discipline em cai-npos adversfrios (des if fazem isso bastante eficientemente

sem minha ajuda). Faso-o para abrir uma nova estrada. A seguir, estarei me diver-

tindo com as acresg6es culturalmente especmcas, debrugando-me sobre processos
de raciocfnio, e mergulhando de cabega em sistemas simb61icos. Nada disso faz o
mundo sair de coco; polo contra'io, lorna-o mats visfvel.

Ou, melhor dino, faz os mundos se tornarem maid visiveis. Tentarei, em um
espago demasiado curto para ser de alguma maneira persuasivo e demasiado bongo
para poder char total e verdadeirainente sobre uma iinica coisa, esbogar tr&s varieda-
des bastante distintas de sensibilidade jur£dica -- a islamica, a fndica e a do chainado
direito costumeiro que exists na parte tnalaia da Malisia-Polin6sia -- e estabelecer a

conexio entre essas sensibilidades e as vis6es, nelas incorporadas, sobre o que 6, re
ahnente, a realidadc. E o farsi, desdobrando tr6s termos, isto 6, tr&s conceitos, que,
a meu ver, sio centrais para essas vis6es do mundo: #agg, que signinica "verdade" e
muitas outras coisas maid, para os islfmicos; dba?ma, que signi6ica "dever" e muitas
outras coisas mats, para os {ndicos; e agar, que significa "prftica" e muitas outras
coisas mats, para os malaios.

E justamente o "muitas outras coisas mais" que me absorverf. A intengao
aqua e evocar perspectlvas, e nio anatomizar c6digos; 6 esbogar polo menos argo
dos ie/fmlao nos quais os com(b@a a a estio situados em cada um disses casos
especfficos (que servo ainda mats especmcos porque estarei dependendo de ineu tra-

balho em Marrocos e na Indonesia para 6ormulf-los) e atrav6s disso ter luna nogio do
que sigr\ifica a questao cato/lei messes casos, em oposigio ao que ela signinica para n6s.

Terminada elsa pequena tarefa no decorrer das pr6ximas quarenta e poucas pf-
gmas, restarao somente as quest6es menos importantes relacionadas com a forma
como essay vis6es ido se relacionar, ou, para ser mais preciso, estio se relacionando
no momento e v&m se relacionando jf hf bastante tempo, umas com as outras, e
homo sodas das estio cada vez mats envolvidas na vida das outras; como o saber
local e objetivos cosmopolitas podem se comportar ou nio se comportar, na de-
sordem mtuldia] emergente. Sem me deixar intimidar pda mod6stia ou peso senso
comum, voltar-me-ei finalmente para elsa tiltima questao na terceira parte do ensaio,
argumentando, acho eu, que ningu6m tem resposta para tats perguntas, mas que as
conjeturas antropo16gicas merecem, no mfnimo, a atengao do mundo juridico.

17. GEERTZ, C. T%e fn/erpre/a/fon of clr//lures.. RABINOW, P. & SULLIVAN, W.M.(orgs.). /nrerprefive

soda/ science: a reader. Berkeley/Los Angeles: [s.e.], 1 979.

18. HOCART, A.M. Kings and Coz/nci//ors: an essay in the comparative anatomy of human society. Chicago:

[s.e.], 1970, p. 128.

19. BARKUN. Law without sanctions, p. 33.

20. GULLIVER, P.H. Dispute Settlement Without Courts: The Ndenduli of Southern Tanzania. In: NADER

L. (org.). Z,aw flz ctr//z/re and socfeU. Chicago: [s.e.], 1 969, p. 59. 21. COLSON, E. Zradz/c/fon aharon/race: the problem of order. Chicago: [s.e.], 1974, p. 82
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de malaga, que abrangeria nio s6 o pals --, a Malfsia --, has today as civilizag6es de
lingua austron6sia do Sudeste Asidtico. Como indica a invocagao dessas imagens
culturais tio generalizadas, a metodologia nio s6 6 pouco ortodoxa, como tamb6m

repleta de uma forma de armadi]ha na qual um certo tipo de antropologia -- o typo
que acha que todos os franceses sio cartesianos e todos os ingleses lockeanos -- gosta

especificamente de cair. .N6m disso, sugerir que estarei comunicando argo sobre o
r dessas megaentidades atrav6s de um exams de conceitos individuals, por

mats ncos que eases sejam, pareceria simplesmente um preni]ncio de desastre. ]i
possivel que seja um desastre. No entanto, se tomarmos certas precaug6es e obser-

varmos certas restrig6es, talvez ainda possalnos evitar o desastre total: a produgao
de meros estere6tipos.

A priineira prccaugao a ser totnada 6 admitir que os tr&s tcrmos que udlizarei
#agg, uma palavra f'abe que tem alguma seinelhanga com aquino que, tamb6m sem
muita precisio, chamariainos de "realidade", ou talvez "verdade", ou talvez "vahda-

de"; d#a?ma, uma paJavra sanscrita, pelo ments em origem, embora hoje em dia deja
encontrada cm vfrias lfnguas, desde o urdu at6 o tailaiad6s, que gira, de uma mancira

bem local, em torso de nog6es como "dover", "obrigagio", "m6rito" e outras seme-

Ihailtes; e /zzbzP, tamb6m de origem frabe, mas introduzida nas linguagens maJaias
com um signiflcado intermedih'io entry "consenso social" e "estilo moral" -- nio

s6 nio seriam as tr&s 6nicas paJavras que eu poderia ter escolhido, como taJnb6m
podem nio ser as melhores. Sad'a ("trilha", "cai-ninho") e ./:gb ("conhecimento".
"comprecnsao") certamente sio pontos de partida mats comuns em reflex6es sobre

as tend&ncias caracterlsticas do direito islfmico. .'barra ("preceito", "douuina") ou
'sazlra ("tratado", "canon") podem conduzir mats diretamente is concepg6es fndicas

da legalidade. E pafwzf ("apropriado", "condizente") ou pamzas ("adequado", "ajus-
tado"), no cano do Sudeste Asiftico, teria polo memos a vantagem de ser um termo
nativo e nio uma paJavra importada indirctamente e retrabalhada. O que necessita-
mos realmente 6 de uma s6rie de termos que definam uma estrutura de ideias e nio

pontos conceituais -- signintcados m61tiplos, utilizados em situag6es m61tiplas e em

vf'ios nlveis. E 6bvio, no entanto, que isso nio 6 viivel nests ensaio. demos que nos
contentar com a parciahdade.

demos tamb6m que nos contentar com uma simplificagao radical tanto da di-
mensio hist6rica como da dimensio regional desses tomas. "lsli", "Mundo Indico"

e, srmiz/ faze "Malisia" nio sio como dediquei uma grande parte do meu trabalho
buscando demonstrar entidades unitfrias e homog&neas, constantes no tempo, no

espago e em populagao:s. Rei6icf-los como tais, alias, sempre Foio ardficio principal
atrav6s do qual o "Ocidente", acrescentando uma outra nulidade a colegao, conde

A6lrmei na primeira parte deste ensaio que "o direito", aqui, acolf, ou em qual-
quer lugar do mundo, 6 parte de uma forma cspecffica de imaginar a reahdade:

gostaria agora de apresentar alguma evid&ncia disso -- somente uma evid&ncia, es
quemftica, perempt6ria, e, homo nio fdo dos tribunais e sim de um p6dio, muito
pouco conclusiva, e at6 coletada de forma pouco sistemftica, mas, apesar disso, e
segundo rudd aquino que creio, bastante instrutiva. Menos que provar alguma coisa,

deja o que for que "prova" possa significar no caso de uma tarefa tio experimental,
quero n'our alguma coisa: a saber, outras formas de vida jurfdica. E, para esse nim,
e com o risco de ser considerado simplesmente ultrajante, o que necessitamos ou
polo memos o que podemos ter a esperanga de conseguir, nio sio proposig6es exa-
tas, precisamente estabelecidas. O que necessitamos, ou polo menos podetnos ter
a esperanga de conseguir, 6 o que Nelson Goodman, cuja atitude nesses assuntos 6
bastante parecida com a minha, considera e para ele, at6 aquele exemplo pedeito
da verdade nua e crua, a lei ciendnica, pods ser inclu£da nessa categoria - como a
primeira mentira aceitfvel e esclarecedora que esteja maid pr6xima"::.

Se considerarmos o direito sob esse perspcctiva, como uma forma de ver o mun
do, semelhante, dirramos, i ci&ncia, ou i religiio, ou i ideologia, ou a arte mas
que, no caso especfflco do direito, vem acompanhada de um conjunto de atitudes
priticas sobre o gerenciamento de disputes que essa pr6pria forma de ver o mundo
imp6e aos que a ela se apegam -- entio coda a questio cato/leis pasha a ser vista sob

uma [uz diferente. Descobre-se, entio, que a dia]6tica que parecia existir entre o
cato cru e o julgamento ponderado, entry aquino que simplesmente 6, e aquilo que 6
correto, 6, como mencionei acima, uma dia16tica entry uma linguagem de coer&ncia
coletiva, por mats vaga e incompleta que seja, e uma outra de consequ6ncia especf-
fica, por mais oportunista e improvisada que sega. E 6 sobre essas "linguagens" (ou
seja, sobre sistemas simb61icos) e essa dia]6tica que eu gostaria dc char argo que 6,
ao mesmo tempo, suficientemente empirico para ser verossimil e suficientemente
analftico para ser interessante.

Como tamb6m mencionei anteriormente, para discutir eases tomas utihzarei a
metodologia pouco ortodoxa de desdobrar tr&s termos ressonantes, cada um doles
de um mundo moral di6erentc, e ligado a uma sensibilidade juridica tamb6m dife-
rente: a islamica, a {ndica, e aquela que, ifHta de uma designagio melhor chamarei

22. GooDMAN, N. Maps ofwor/cimaking, p. 121: "Mas, 6 clara, a verdade 6 menos uma condigao necessfria

e maid uma condigao suficiente na escolha de um depoimento. Nio s6 pode acontecer que a escolha recaia sa-

bre um depoimento cujas qualidades outras que nio a sua veracidade sejam mais corretas, no lugar de um que

seja maid pr6ximo da verdade, mas tamb6m nos castes em que a verdade 6 muito complexa, ou desigual, e n8o

se ajusta confortavelmente a outros principios, 6 possivel que nossa escolha recaia sabre a mentira aceitAvel e

esclarecedora mais pr6xima. A maioria das leis cientificas sgo desse tipo: nio sgo relatos cuidadosos de dados

detalhados e sim simplificag6es procustianas de alcance gerd".

23. Sabre o tema de desagregagao em minha obra, cf. especialmente meus livros /s/am oZ)sewed. New Haven

[s.e.], 1968; e The re/fgion oflava. Glencoe, lll.: [s.e.], 1960. Devo tamb6m acrescentar que quando uso a

palavra "islfmico" n&o me reflro ao Oriente M6dio; e, quando digs "indict", n&o me refiro a India.
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guiu evitar compreend6-1os ou at6 mesmo v&-los com alguma clareza. Essa reificagio
pode ter tido algumas poucas utilidades no passado, quando alterndvamos entry
uma total autoabsorgao e um desejo ardente de moldar outros povos de acordo com
nossa visio sobre coho a vida deve ser vivida. E pouco prov6vel que tenha quajquer
utilidade hole em dia, quando, como estarei argumentando com certs minuciosida-
de na parte Rind dente ensaio, deparamo'nos com a necessidade de de6inir-nos a n6s
mesmos, nio afastando os outros como contrapolos e nem atraindo-os para bem
porto como fac-similes, e shn situando-nos entre des.

Por6m, como meu objetivo 6 colocar uma moldura comparativa ao redor
de algumas de nossas ideias sobre o que 6 exatamente a justiga, e nio apresentar
uma versio resumida do "0 0riente como ele 6", a necessidade de tratar apenas
superRicialmente as variag6es internas e a dinimica hist6rica talvez seja memos
prejudicial do que poderia ser em outras circunstancias; tornar os detalhes me-
mos visiveis pode at6 contribuir para que as quest6es essenciais 6lquem mais em
coco. De qualquer forma, hi ainda outra precaugao a ser tomada com respeito
ao faso de que, mesmo utilizando coho forte mat6rias de virias 6pocas e de
vfrios parses, quando falo do "lsli", ou do "Mundo Indico" ou da "Maldsia",
tenho como pano de fundo um ou outro caso relativamente marginais que forum
observados bastante recentemente e com os quais trabalhei como antrop61ogo
em algum momento: o Marrocos, no extremo ocidental do mundo mugulmano,
bem distante dos chamados da Mica; Bali, uma pequena ilha isolada no extremo
leste do arquip61ago indon6sio, profundamente diferente, e com uma populagao
principalmente hindu e budista; e Java, uma esp6cie de antologia dos melhores
imperialismos do mundo, onde uma base cultural "malaia" foi superposta por
quash todas as civilizag6es mats importantes a do sul asiftico, a do Oriente
M6dio, a chinesa e a europeia -- e que se langou no com6rcio asiftico hi maid de

mil e quinhentos anos.

Finalmente, e terri entio terminado com as justificativas (que, alias, nunca
adiantam muito) devo tamb6m deixar claro que nio estou envolvido ein uma tarefa
dedutiva na qual toda a estrutura do pensamento e de prfticas irf brotar de umps
poucas nog6es gerais normalmente chamadas de postulados, e fluid de acordo com
alguma 16gica implfcita, e sim errs uma tarefa hermen8utica na qual essay ideias sio
utilizadas como um meio mais ou memos facie de extender as instituig6es sociais e

as formulag6es culturais que as cercam e Ihes dio sentidoz4. Nesse casa, essas ideias
t&m a fungio de oriental, e nio de servir como base fundamental. Sua utilidade nio
dcpcnde da exist&ncia presumida de um sistema de comportamentos e crengas alta-

mente integrado (nem mesmo na pequena ilha de Bah exists tal sistema). Depende

sim do cato de que, como id6ias com algutna proftmdidade local, das podem nos
orientar na deflnigao de algumas das caracterfsticas, embora miiltiplas e desorde
nadas, daquilo que estamos procurando e1ltender: um sentido do Direito que 6
di6erente do nosso.

Para expressar o que foi dino acima de uma mancira ligeiramente diferente. nos-

sas tr6s palavras t&m mais semelhanga com a nogio ocidental de "direito" (}+gbf,
rec#f, drafzp) que com a nogio de "lei" (laW Gesetz, loi). Ou seja, o ponto central,
comum is trCs, 6 inenos relacionado com aJgum lipo de nogao de "regulamento".
"regras", "injungao" ou "decreto" e maid pr6ximo a um outro conceito, ainda pouco
nftido, que representaria uma conexio interna, original e insepar6vel, entry ' aqui-
lo que 6 "proprio", "adequado", "apropriado", ou "condizente" e o que 6 "real",
"verdadeiro", "genuino", ou "aut&ntico"; entry o "correto" de "um comportamento
correto" e o "correto" de "um entendimento correto". Esse articulagio dos dois sig-
nificados ti pardcularmcnte verdadeira no caso da palavra &agg.

Exists uma palavra frame que 6 talnb6m um termo da jurisprud6ncia islfmica
que correspo"de polo menos de luna maneira gera] ao conceito de "regras e re-
gulaJnentos", a saber, #wlm, cuja raiz este relacionada com proferir um veredicto.

prontmciar uma sentenga, infLgir uma pena, impor uma restrigio, ou expedir uma
ordem, e 6 dessa ruiz que se derivam as palavras mais conhecidas para juiz, tribunal,

legahdade e julgamento. Mage, no entanto, 6 bastante diferente: um conceito quc
une uma teoria do dover como um conjtulto de meras afirmag6es, lunas quantas decla-
rag6es sobre datos em bntto, a uma visio da realidade que a considera imperativa em

sua ess&ncia, uma estrutura de vontades e nio de objetos. O moral e o onto16gico
trocam de lugar, polo menos no nosso ponto de vista. O moral, onde n6s vemos o
' dove ser", 6 que 6 um conjunto de descrig6es; e o onto16gico, para n6s o territ6rio
do "que 6 realmente", 6 que 6 associado is demandas.

E minha intengio utilizar #agg para iluminar essa representagao do realmente
real como um conjunto de imperativos a serum respondidos, um mundo de vhias
vontades que se encontram, e a vontade de A16 encontrando-se com sodas. e nio

algo reference a 6ormas a serum contempladas, assuntos a serem entendidos, ou n6-

meros a serum postulados. Mesmo porque, como essa perspectiva 6 caracteristica da
sensibilidade juridica que estamos buscando, qualquer anflise sistemftica de termos

jurfdicos do mundo islamico, nos levaria, creio eu, at6 ela2s. O "real" nests caso 6 um
rea] profundamente moralizado, ativo, exigente, e nio um "ser" neutro, metafTsico,
simplesmente inerte em ajgum lugar, a espera de observagio e ref]exio; 6 um real

24. Para um enfoque que utiliza postulados, cf. HOEBEL E.A. T%e/aw ofprfmf/ive mall. Uma vez mais,

query afirmar que nio 6 minha intengao menosprezar esse lipo de abordagem, nem negar suas conquistas, e

sim meramente estabelecer uma distingao entry minha pr6pria abordagem e a de outros.

25. Algumas passagens transcritas aquie em outros hechos dessa discussio v&m de trabalhos meus anteriores.

principalmente "Suq: the bazaar economy in Morocco". In: GEERTZ, C.; GEERTZ, H. & ROSEN, L. A4eanfng alza

order in mo/orca/I socle4. Cambridge, InglaLerra e Nova York, 1 979, p. 1 23-3 13. ' GEERTZ, C. /s/am o6semed.
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de profetas e nio de Gi16sofos. O que nos lava at6 a religiao, come de um modo ou
de outro, e por caminhos is vezes tortuosos, quash tudo nessa parte do mundo tio
veemente o £az.

/izgg, como a/-/gage, 6, na verdade, um dos nomes de Deus, bem como o de
outras coisas como "linguagem", "poder", "vitalidade" e "vontade", um dos sous

eternos atributos. Como tal, #agg retrata a mmaeira como as coisas geralmcnte sao,
mesmo para o mugulmano inculto, para quem esses conceitos v&m envoltos na mo-
ralidade cotidiana, em priticas estabelecidas, ein r6tulos do Corao, em homilias
aprendidas no "catecismo" das mesquitas, e na sabedoria dos prov6rbios. Como se
expressou o islamista WC. Smith: Hogg revere-se ao que 6 real, internamente e por
si mesmo. E,par excaZ/emir, um termo de Deus. .fJawa a/-Mage: Ele 6 a pr6pria Rea-
lidade. No entanto, qualquer outra coisa que seja genuina tamb6m 6 #agg. Significa
reahdade ein primeiro lugar, e significa Deus somente para aqueles [isto 6, para
aque[es mugu]manos] que [a16m disso] o igualam a reahdade. E verdade no sentido
de real. com ou sem R i-naidsculo"26. Na verdade, a escritura frabe nio usa mai6scu-

las. Por(il-n, o importante 6 a relagio entry o signinicado do R (ou, mais precisamen-
te, ha ') mai6sculo e o do r mindsculo: uma vez mais a conexio de um sentido gerd
de coho as coisas se relacionam, as necessidades se/entao da coer&ncia.4micbaawmy,

com lujzos especfficos sobre ocasi6es concretas, as determinag6es coho/portanto da
vidacotidiana.

Esse conexio se fm (polo menos semanticamente - nio estou discutindo causes,

que sio tio vastas quanto a hist6ria e a sociedade do Oriente M6dio) atrav6s da
pr6pria palavra. Pois, ao ]nesmo tempo que signi6lca "realidade", "verdade", "pre '
cisco", "cato", "Deus" e assim por diante, e, como acontece na Ifngua f'abe, vfrias
outras permutag6es morfofon&micas dessas palavras, tamb6m significa "direito" ou
"dover" ou "reivindicagao" ou "obrigagio", bem asshn como "justo", "vflido", "im-

partial" ou "proprio". Assim, "o &agg esb em voc&" ('amdef) quer dizer (uma vez
mais utilizo exemplos do Marrocos) "voc6 teh razio", "a razio este do seu lado"
"0 &agg esb dentro de voc&"(/if) significa "voc6 este errado", "voc6 foi injusto, ou

parcial" aparentemente no sentido de que voc6 sage a verdade, has nio a admits.
"0 bags este sobre voc6" ('aziz) significa "6 seu dover sua responsabilidade", "voc&

tem que", "voc6 tem obrigagao de". "0 bags este com voc&"(mi#ef) significa "voc6
tem direito a isso", "ipso Ihe 6 devido". E nas vf'ias formal e fuses denota um bend

ficih'io; um participants em um acordo comercial; a sua parte em algum "direito de
propriedade" legftimo tal como lucro, um pacote de produtos, parte de um terreno,

uma heranga, ou um escrit6rio. E empregada para expressar um dever contratual,
ou de forma derivada, at6 para o pr6prio documento de um contrato; para expressar
uma responsabi]idade gera] em algum assunto; para uma multa ou indenizagio. E.
em seu plural definido, a/-bz#gaq, signinlca direito ou jurispnld6ncia. .4 #z#gagi, a for-
ma atributiva, e suponho que portanto mais literal: "(algu6m) preso ao que 6 real,
6uado ao que 6 real, significa um advogado ou um jurisprudente.

A concepgio de uma identidade entry o correto e o real 6 assim constance em

todos os nlveis da utilizagao do termo: no navel reiigioso (no qual 6 empregado nio
s6 para Deus, mas tamb6m para o Corao, onde sua vontade 6 declarada, para o Dia
do Juizo, para o p'rafso, para o inferno, para o estado que acompanha a obtengio da
gnose mfstica); no navel metafTsico (onde expressa nio somente a pr6pria factuali-

dade, mas tamb6m a ess6ncia, a natureza legftima, "o n6cleo inteligfvel de argo que
exists"); no nive] moral, nas fuses que acabei de citar acima, que s5o ouvidas diaria-
mente no Marrocos que eu conhego; e no navel juridico, onde se trans6orma em uma

reivindicagao passfvel de ser atendida, um dtulo vflido, um direito assegurado, e a
pr6pna Jusaga ou o proprio direito:'. E elsa identidade do correto e do real permeia
a sensibihdade jurfdica islimica nio s6 de uma forma abstrata, em tom e modo. mas
tamb6m concretamente, como nos processos de deliberagao e nos procedimentos.
A adjudicagao mugulmana nio involve simplesmente a conexio de uma situagao
empir:c ' ' um principio jurfdico; essen dois elementos jisurgem juntos. Determinar
um deles 6 determinar o outro. Os gatos sio normativos: h3 menos probabilidade de
que des possain divergir do Bem, do que de que Deus possa mentor.

Os homens, 6 claro, podem inentir, e, principalmente na presenga de jufzes, o
fazem com frequ6ncia; e 6 a( que surgeon os problemas. Da mesma forma que o na-
vel como/portanto das coisas 6 difTcil de determinar, seu navel se/entao (polo menos
em teoria) 6 nfddo e inevitfvel. O Corao, como as palavras de Deus que existem
e exlstlrio eternamente -- a "lnlivragio da Divindade" como o chamou, de forma

tio brilhante, H.A. Wonson, ein um contraste pol&mico com as concepg6es da En-
carnagio da cristologia - 6 considerado cristalino e completo em suas afirmag6es
sobte o que Alf diz que devem ou nio fazer aqueles para os quais Ele 6 realmente

o a/-JZngg28. Obviamente, existem in6meros comentfrios e pol&micas, formag6es

27. Para uma discuss5o mais detalhada dos vfrios nfveis do significado de /legg, cf. o verbete sob fZa&4: em

ZZe Efzcyc/opedfa of/s/am, nova edigao, Leiden e Londres, 1971, vo1. 3, p. 81-82, onde se argumenta, de

uma forma um tanto ou quanto especulativa, que o sentido juridico foio original (pr6-islamico), e que dole se

derivaram os significados 6tico e religioso. "Em resume, os significados da raiz (/z-q-g) tinham originalmente

relagao com 'talhar ' por refer&ncia is leis da 6poca que eram talhadas em madeira, pedra ou metal e perma-

nentemente validas; foram expandidos para abranger os ideais 6ticos resumidos nas palavras correto, real

jusco e verdadeiro, e ampliaram-se ainda mais para incluir tamb6m o Divino, a realidade espiritual." Sabre

outras dimens6es dessa raiz tio extraordinariamente produtiva, cf. tb. o verbete sob "I/a&i&i" (ibid., p. 75-76)
e sob "#u#zlF ' (ibid., P. 551).

28. WOLFSON, H.A. PAI/osophp ofrhe Ka/am, p. 235-303.

26. SMITH, W.C. "Orientalism and truth" (Confbr6ncia Jovem T. Cuyler, Programa de Estudos sobre o Ori-

enLe Pr6ximo, Universidade de Princeton, 1969); cf. SMITH, W.C. "A human view of truth". Sfz/dies /n

Re/fg/on 1 ( 197 1 ), p. 6-24. Para nio desfigurar a patina com retlc&ncias, eliminei algumas fuses e sentengas

sem utilizar elipses. Sobre a questao de atributos na teologia islamica, cf. WOLFSON, H.A. The Phi/osophy

ofrhe Ka/anz. Cambridge, Mass.: [s.e.], 1976, p. 1 12-234.
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de cscolas diferentes, discordfncia de secrete'ios etc. No entanto, a nogio de que a

certeza e a inteligibilidade do Direito estio "enlivradas" (outra das fuses criativas de
WoHson) no Corao, se nio elimina totalmente, polo memos reduz signinicativamente
qualquer impressio de que quest6es relacionadas com o que 6 ou nio gusto possum
ser, intrinsecamente e por si pr6prias, ambfguas, quixotescas ou irrespondfveis. A
anflise juridica, embora uma atividade complexa e desafiante, e frequentcmente at6
mesmo um risco politico, 6 considerada como uma questao de expressar vers6es
coloquiais, de pragas ptiblicas, das verdades sobre a vontade divina -- descrevendo a
Casa Sagrada quando asta nio esb visivel, conforms Shall'i, talvez um dos maiores
juristas clissicos, a deHiniu - e nio de tentar equilibrar valores confLtantes. O equi
Hbrio de valores s6 surge no cano de relatos de incidentes e situag6es. E 6 o timor a

isso que conduz aquela que, a meu ver 6 uma das caracterfsticas mais admirfveis da
administragao islfmica da justiga: a enorme preocupagio com aquino que poderia ser
chamado de "testemunho normativo"

Como 6 sabido, polo menos por aqueles cuba profissao 6 saber essas coisas, qual-
quer evid&ncia apresentada diante de um tribunal mugulmano isso 6 um tribunal
regu[ado pe[o fad'a e presidido por um gtdi 6 considerada como sendo oral, ines-
mo que inclua docuinentos escritos ou elementos materials de prove. S6 o teste-
munho fdado -- inbd/h, "testemunhar" de uma raiz que significa "ver com nossos
pr6prios olhos" -- tem valor, e qualquer material por escrito que possa ser incluido,
nio 6 considerado como uma prova legal e sh-n como meras (e normalmente um

pouco suspeitas) inscrig6es daquilo que algu6m disse a algu6m na presenga de teste-
munhas moralmente confifveis29. Esse negagio da vahdade legal de um ato escrito
propriamente dito data dos perfodos mais antigos do lsla, e nas Eases 6ormativas

do direito islfmico a evid&ncia cscrita e taJnb6m a evid6ncia a que chamarfamos

de circunstancia] ou material, er;un, com bastante frequ&ncia, totalmente rejeitadas .
'A palavra pessoal de um tnugulmano conhecido, "como escreveu Jeanette Whkin.

era considerada mais valiosa que um pedago de papel abstrato ou uma informagao
sujeita a d6vidas e fdsificag6es";'. Hoje em dia, quando a evid6ncia escrita 6 aceita.

mesmo que com certa relutancia, a sua validade ainda 6 grandemente dependents
do cardter moral do indivjduo ou indivfduos que, pessoalmente envolvidos eln sua
elaboragio, einprestam-the sua pr6pria autenticidade. Parafraseaildo Lawrence Ro-

sen sobre prfdcas contemporaneas no Marrocos, nio 6 o documento que torna o
homem confifvel, e sim o hometn (e, em determinados contextos, a mulher) que df
autendcidade ao documentosl. ''

A evolugao das instituig6es referentes a depoimentos se deu, portanto, de forma
muito mais bem-elaborada em rclagio iquelas que se re6erem ao trabalho da deHe-
sa, as quaid sio rudimentares. Buscou-se nio indivfduos cultos, e suficientemente

imparciais para relatar detalhes empfricos de tal forma que um juiz-irbitro pudesse
pest'los na balanga jurrdica e sii-n indivfduos sagazes, com princfpios su6Jcientes para
produzir jufzos corretos que um juiz-exegeta pudesse expressar em ret6rica corAnica.
E essa busca tomou uma variedade de direg6es e assumiu nina variedade de 6ormas.

O tipo de cautela que a tradigio ocidenta] tem, assegurando-se e reassegurando-se,

coin sucesso pouco significativo, de que suas leis sio justus, o islamico, sem qualquer
d6vida quanto i justiga de suas leis, dedica ao es6orgo de assegurar-se e reassegu-
rar-se, tampouco sem grande sucesso, de que sous datos sio respeitfveis.

Em 6pocas clissicas, esse obsessio (a palavra nio 6 demasiado corte) com a con-
fiabi[idade moral do depoimento oral deu origem iinstituigao de testemunhas acre-

as? homens (ou, como tnencionei acima, em casos especiais ou com restrig6es
especiais, tamb6m mulheres) considerados come "firmes", "honestos", "honrados".

"decentes", "morals" ('adi])? e a]6m disso, 6 claro, que possufssem uma certa proe-
mlnCncia na sociedade local e um suposto conhecimento das particularidades dos

assuntos locais. Escolhidos peso gabi, uma vez para sempre, atrav6s de um processo
preestabelecido de avaliagio e de certi6icagio formal, a partir dense momento, reste-
munhavam, repetidamente, em todos os casos levados aos tribtmais, como indivfdu-

os "culo testemunho", como disse W:akin, "nio poderia estar sujeito a dtividas" -- polo
menos nio juridicanentes2

Nio s(5 o mSmero dessas testemunhas oficiais e perinanentes podia ser muito
alto (eram circa de mil e oitocentas no s6culo X em Bagdi), mas sua escolha e va-
lidagio, uma das obrigag6es principais do fiji(cada gaza nomeava suns proprias
testemunhas, despedindo-as de sous predecessores) podia ser extremamente elabora-

3Q. 'NNV.IN. Function ofdocumeriis in islamic law, p. 6

31. ROSE. "Equity and discretion in a modem islamic legal system

32. \NA.KIN. Function ofdocumerus in islamic Law, p. I.

29. Sabre documentos e testemunhas no direito c]fssico is]amico, cf. WAK]N, J.A. T%elunc/f on o#documen/s

[n fs/amfc /aw. A]bany: [s.e.], 1 972. Cf. ROSEN, "Equity and discretion in a modem islamic legal system '

MEZ, A. 7he renaissance offs/am. Beirute: [s.e.], 1 973 [origina]mente ca. 191 7], p. 227-229. ' SCHACHT, J.

/s/amid /aw. Oxford: [s.e.], 1964, p. 192- 1 94. A palavra para "mfrtir"-- rabid derivou-se da mesma raiz, apa-

rentemente no sentido de "o testemunho de Deus". Cf. o artigo "Shahid", de GIBB, H.A.R. & KRAMERS,

J.H. Sbor/er flzcyc/opaedfa aris/am. Leiden/Londres, 1961, p. 51 5-5 1 8. O terms Sahdda, "depoimento '

ou "testemunho", 6 tamb6m utilizado para designar a famosa "Profissio de F6" mugulmana: "ITestemunho

que] nio exists nenhum outro Deus a nio ser Deus, e]testemunho que] Mohamed 6 o Mensageiro de Deus'

As condig6es bastante estritas que govemam os depoimentos(por exemplo, que "as panes a quem couber

[provar a culpa] [...] estariam obrigadas a apresentar dual outras testemunhas do seko masculino, adultas e

mugulmanas, eula integridade morale probidade religiosa sham impecaveis, para depor oralmente sabre seu

conhecimento direto da verdade da declaragao") foi algumas vezes considerada homo a causa principal para

a redugao progressiva da jurisdigao dos tribunais de marfa em 6pocas recentes.(COULSON, N.J. "Islamic

[aw". ]n: ,4n iiz/roduc/fon /o /ega/ sys/ems. Nova York/Washington, D.C.:]s.e.], 1 968, p. 54-74, citagao a p-
70]org. J.D.M. Derrett].). Ha alguma verdade nessas afirmag6es, mas at6 certs panto das ignoram a extensio

da inftu&ncia que essas formas "estritas" de testemunhar tiveram sabre os procedimentos dos tribunais "secu-

lares" que sio os sucessores dos tribunais barra.
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da, chegando a estabelecer um costume ainda mats estranho, polo menos aos nossos
olhos, que era o de crier-se um grupo de testemunhas secunddrias semelhante ao
primeiro - ihb(2da 'a/d i2z#iif&, ou deja, "as testemunhas das testemunhas"ss. Essay

testemunhas secundirias confirmavam a probidade das prima'ias, duas secundfrias
para cada uma das primfrias, particularJnente quando essas 61timas tinham fHecido

ou mudado de resid6ncia depois de haver prestado seu depoimento original ou,
por outra Fazio qualquer, nio podiam comparecer pessoalmente ao tribunal, mas

talnb6m nos castes em que o gabi ainda tinha alguma reserva qumato a sua pedeigao
moral. (Provavelmente, como observa Joseph Schacht, as testemunhas poderiaJn ser
consideradas pouco id6neas se tivessem sido vistas jogando gamio ou frequentando
um banho p6blico sem a protegio de uma tonga. Relata-se que polo menos um dos
giiZ& medievais costumava disfargar-se e andar pdas runs inoite para checar o carf-

ter de suas testemunhas.);' A ansiedade do g.ifZi nesse sentido era bastante compre-
ensfvel, e tamb6m intransferrvel: se ele aceitasse a palavra de Lima testemunha fisa.
a sentenga que proferisse baseada nesse depoimento serra legalmente v31ida, judicial-
mente irrcversfvel e moraJmente sua total responsabilidadess. (12uando o normativo e

o real fundem-se ontologicamente -- .rZagg com um fZ#' maitisculo -- e o depoimento
oral(ou um registro do depoimento ord) 6 praticamente o tinico meio peso qual
o que acontece no mundo - #/zgg com um #a ' mintisculo pods ser representado
juridicamente, o perJdrio teh uma fatalidade muito especffica. Na verdade. no direi-
to islamico, o perliirio nio chega nem mesmo a ser considerado um crime, punfvel
pdas sang6es humanas. Assim como violar o jejum, nio rezar, ou entregar parceiros
a Deus, ela 6 apenas um sacri16gio, puidvel com a perdigao eterna3'

Nos dias de hoje, essa instituigio especfflca, de uma comunidade de pessoas
que falam a verdade oficialmente, 6 rau, ou nio existente, mesmo nos tribunais
Mrz;'a; e, obviamente, jf hf bastante tempo, muito da vida jurfdica no mundo
islfmico vem sendo administrado por tribunais avis presididos por magistrados
mats ou lnenos seculares, que aplicam uma lei mais ou memos positiva, segundo

33. Sabre Bagda, cf. MEZ. Renaissance of/s/am, p. 229. Esse nOmero era excepcionalmente alto. Alguns
anon maid tarde, o nQmero de testemunhas Foi reduzido para 303, um nQmero que, embora mais f aol de

manelar, ainda era considerado pelts juristas da 6poca coma sends um pouch alto demais. Sabre testemunhas

secundarias, WAKIN. F'uncf/o/z ofdocKmen/s /n is/amfc /aw, p. 66s. ' SCHACHT. /s/am/c /aw, p. 1 94, obser-
va que duas tesLemunhas secundfrias devem depor para validar dada uma das testemunhas primarias. iabada

'a/d iabada 6 singular e em termos t6cnicos jurfdicos revere-se ao ato de testemunhar, e nio is testemunhas

propriamente divas; portanto, talvez pudesse ser melhor Lraduzido por "testemunhando o Lestemunho". Cf. a

Rota de rodap6 29.

34. SCHACHT. /s/a//?fc /aw, p. 1 93. Sobre o dadi incognito, cf. MEZ. Re/za/seance of/s/am, p. 228.

35. SCHACHT. /x/amid /aw, p. 122, 189.

36. Ibid., p. 1 87. Coco acontece com uma s6rie de outros argumentos no texts, esse assunto nio 6 totalmente

consensual entre comentaristas juridicos, mas 6 aceito pda maioria deles.
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Nio s6 dos notfrios, no entanto. Os Doth'ios propriamente ditos, aqueles que

estio ligados aos tribunals gtMi, sio apenas o cano tipico em uma abordagem do
inqu6rito judicial que se expa"diu homo uma cede de espionagem gtgantesca, atin-
gindo praticamente sodas as f'eas de interesse do Direito. Como a propria iTlra a
jurisdigao dos notirios nos dias de hoje limita-se principalmente a assuntos relacio-
nados com matrim6nios e heranga, na maioria das regimes do mundo islamico, e seu

poder para transformer queixas em evid&ncia 6 exercitado sobrctudo com r( spero
a contratos matrimoniais, acordos de div6rcio, reivindica$6es em partilhas de bens, e

escrituras de um modo geral39. A16m disses, exists hoje um conjunto semelhante de
testemunhas normativas oficiais ou quase oficiais: pessoas colo testemunho, ainda

que nio totals absolutamente conflivel -- afinal de contas? asta 6 uma 6poca deca-
dente -- tem o peso espec{6ico de sua estatura moral e religiosa, como era o cano do
:abd clissico e ao contririo do que acontece com um litigants comum ou com o rCU

Os tribunals seculares sio quase literalmente rodeados por esse tipo de '.men-

sageiros da verdade" oficiais - o termo gen6rico em irabe que os designa 6 nor-
malmente 'arH quc derive de "saber", "estar dente/consciente de '\ "reconhecer" e
"descobrir"; sendo que a tradugao mais comum em ing16s (e em franc&s) 6 e;We#.
No Marrocos, por exemplo, exists o amw (que vem da mesina raiz que deu origem
aos termos 6rabes para "feel", "con6ifvel", "6idedigno") em cada ramo do com6rcio
ou do artesanato e tamb6m em algumas categorias pronissionais. O amin 6 a "auton-
dade em datos" no caso de disputes sobre estes. Hli tamb6m o/dm, que tem a mesma
fungio no caso de assuntos de irrigagao; e o mzzggadrm para. conflitos entre vizinhos.

relevante em primeiro lugar, e se nio aceitam sua mediagao -- o que normalmente
acontece - ele paisa a ser a principal testemunha quando o cano chega ao tribunal,
na maioria das vezes a tlnica testemunha a quem o juiz dd major credibilidade. Existe

tamb6in o mezwar, que age da mesma forma p'ra grupos religiosos especificos; o
fake, "estudante de religiio", ou o Jade, "descendents do Profeta", que podem ser

requisitados em um n6mero extenso de assuntos i-norais; e ainda o "homem santo"
das areas rurais, o ilM'iZ ou mz/ d&iz que exerce a mesma ftmgao para a populagio
rural. E, ainda mais importance, hf um conjunto de rep6rteres-investigadores, em
tempo integral, chamados de .kahn'(de "conhecer pda experi&ncia", "ter familiarida-
de com" - a palavra para "as nodcias" em frabe 6 @bar) alguns delis expert em. as-
suntos agricolas, outros na area da construgio civil, outros (mulheres) em descobrir

quem engravidou quem, ou quem nio esb cumprindo suds obrigag6es sexuals, ou
abusando sexualmente de quem. Essas mulheres sio enviadas polos magistrados dos
tribunals seculares at6 o local da ocorr6ncia, em praticamente todos os casos onde o

39. A Jaffa. e com ela, provavelmente, tamb6m os notaries, s5o ainda utilizados com major frequ6ncia nos

regimes mais tradicionais do Oriente M6dio, tats coma o da Arabia Saudita. A16m disco, mais recentemente,

o chamado Renascimento lslimico parece ter contribuido para uma ampliagao peso ments Fomtal de sua

aplicagao em parses coma a Labia, o Ira, o Paquistao e alguns outros mats.
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conflito 6 genuino, entrevistam as pessoas envolvidas e voltam para relatar quaid sio
realmeilte" os fates sem muita consideragio pda versio dos litiganres.

Nio serra possivel detalhar o funcionamcnto dessas insdtuig6es neste curio ensaio.
nem discudr os problemas que essa expansio do testemunho nonnativo criou -- embora.

a mcu ver, ulna comprcensio razofvel disses tomas deja a chave para um conhecimento

realista das sensibihdades jurfdicas peso menos em grande parte do mundo mugulmano
contemporaneo, onde a "explosio dos datos" que mencionei anteriormente e as ansie-

dades que ela produz sio quash desconhecidas. O argumento essencia] 6 que as energias
que, na tradigio ocidental, 6oram gastas para disdnguir leis e datos, e para elaborar proce-
dimentos destinados a evitar que um contamine o oun'o, no mundo islfmico foram utih-

zadas para unir esses dois conceitos e para elaborar procedimentos que aprofiJndem esse
conexio. O testemunho normativo 6 crucial para a administragio da justiga no mtmdo
muguJmaJlo porque representa, dentro do posse'el, o "aqua-estamos-e-ah-estamos" das

ctrcunstfncias especmcas, &agg com #a ' mintisculo, nos termos estabelecidos da verdade
mats ampla, .fik@g coin /%' maitisculo.

Quando nos voltamos para o direito {ndico e a ideia que Ihe di vida, o dbapma

os probjemas inerentes itentativa de resumir toda uma scnsibilidade em umas pou-
cas piginas sio ainda maiores40. Apesar de toda a adaptagao is circunstfncias locals.
da irregularidade de sua influ6ncia, e da diferenciagio interns entry as virias escolas

e tradig6es, o direito islfmico clfssico 6oi, no amal das contas, uma 6orga hoinoge-
neizallte, criando um oi ame e jurfdico tal que, no s6culo XiX por exemplo, lbn
Battuta, ele proprio um juiz, p6de viajar, de glaia gabi, do Marrocos at6 a Malfsia e
vice-versa, sem sentir ]amais que estava em ainbientes totalmente estranhos. O climb
e a raga Cram diferentes e, por esse razao, os costumes tainb6m variavam; mas a infra

era sempre a inrFa, em Samarkand ou Timbuctu, polo menos nos fares dos legistas.
O direito Indico, no entanto? nio se expandiu dessa forma. No proprio ato de

universalizar-se ele tornou singular aquilo que descobria, segmentando -o em m61-

tiplas m;mifestag6es hiperpardculares e concretas de uma forma tamb6m hipergera]
e abstrata: um mundo de apalares*. Nio somente partiu-se em doin com a grande
divisio entry o hinduismo e o budismo; mas, sendo uma colegio gigantesca e desor-

40. Devo reiterar que o uso do termo "indigo" ("indicizado") ao inv6s de "indiano" ("indianizado") e "hindu

("hinduizado") 6 uma teNaLiva de manipular com uma certa delicadeza a questao fteqOentemente discutida

do grau, tips, profundidade etc., da "indiedade", ou bela, da influ6ncia da India no Sudeste Asiftico. Para uma

maier discuss5o desse assunto, ct GEERTZ. A/egara, p. ] 38. Cf. A visio "o que nio for um pato, um gansu

ou um peru, 6 uma galinha" do hindufsmo, de Derrett: "Para efeitos da aplicagao das panes cod/#cadas do

direito pessoal um hindu (na india) 6 algu6m que n5o 6 nem mugulmano, nem parse, nem cristao, nem judeu

DERRETT, J.D.M. Re/lgfon, /aw and /he sfa/e fPZ /lzdla. Nova York: [s.e.], 1 968, p. 44 [itflicos no origina]]

* Avatares na mitologia hindu, encamag6es da divindade em sexes humanos [N.T.].
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ganizada de regulamentos obsessivamente especificos, o ntimero dezoito diz isso, o
ntlmero trinta e quatro diz aquilo, manteve-se unido nio por ".m tlmco testamento
can8nico, copiado diretamente da palavra expllcita de Deus, e sim por um conJunto

de concepgoes irritantemente universals, retiradas de uma biblioteca borgesiana de
textos irregulares, com objetivos diferentes, origins diferentes e autoridade desi-
gual4:. Eln today as localidades, e quash em todos os grupos socials de cada locali-
dade. o direito desenvolveu uma variants determinada e distinta, cuba conexio com

saas cognatas era algo assim como uma semelhanqa familiar entre primos distantes.
Como a Divindade (ou, nesse contexto, a humanidade, bondade, poder ou amor), o
direito era apenas uina das muitas express6es do mundo {ndico.

Na medida em que ia sendo divulgado, intermitente e assimetrtcamente, p=T:ei '

ro pda India depois pelo Ceilao, Birmania, Silo, Cambodia, Sumatra: Java e Bali, a
alta cultura {ndica, e, coho sua parte integrante, o direito {ndico, esses iam absorven-

do uma pluralidade imensa de costumes, simbolos, crengas e instituig6es loc:us. Hin-
du em alguns lugares, budista em outros, hindu-budista ainda em outros, conquis
lava nio por anatema, eliminando-os, e sim por con.sagragao, absorvendo-os. Como

se expressou J.D.M. Derrett, subordinando "uma infinidade imensa, uma mistura
inadministrfvel de regras, a um modelo compreensivel de vida e pensamento '':. No
navel fonnativo de decis6es, no como/portanto, via-se por coda parte um catilogo
desordenado de formulas individuais, possivelmente originirias de texton, costumes,

lendas ou decretos, que se adaptavmn ao lugar e modificavam-se de acordo com a
necessidade No navel do fazer sentido, da coer6ncia, do se/entio, estava, por sodas

as panes, baseado em uma ideia essencial, profilndamente peculiar e extraordina-
riamente estfvel, que se originara da revelagio direta, a doutrina v6dica ou do. papal,
o.Pcz/i re/@fasa: uma doutrina c6smica do dever, na qual cada esp6cie no unrverso,
fosse ela ' humana, trnlsumana ou infra-humana, tem, por virtude de seu destino,
uma tare£a utica a cumprir e uma natureza a expressar -- e as dual se confundem na
mesma coisa. 'As cobras inordem, os dem6nios enganam, os deuses concedem, os
sibios contro]am sous instintos, [...] os ]adr6es roubam [ ..] os guerreiros matam

[...] os sacerdotes fazem sacriffcios [ ..] os Htlhos obedecein suns imacs", escreveu
Wendy O'Flaherty "E este o seu dba/'ma""

Traduzir dba ma (e o seu oposto adia ma) em ingl&s 6 uma tarefa ainda mats

dificil que traduzir gage. bois aquio tnaior problems nio 6 o estilhagamento do
significado, a separagao de um territ6rio scmfntico em uma s6rie de panes inespe-
radas, e sim a pr6pria imprecisio do significado, a expansio desse territ6rio setnfn-
tico at6 dimens6es infinitas. O especialista em sfnscrito J. Gonda diz que d&a?ma
6 intraduzfvel, observando que 6 tratado superficialmente em dicionirios bilfngues
atrav6s de "dez ou doze linhas de palavras ou fuses em ingl&s: 'lei, uso, observagao
dos costumes, dover, morahdade, m6rito religioso, boas obras etc.' e muitas outras

palavras equivalentes poderiam ser acrescentadas se tentarmos fazer justiga a todos
os aspectos do conceito e a sua riqueza inesgotfvel". Do lado Pali do budismo, onde

a palavra 6 dhamma, diz Richard Gombrich que "ela. pods ser traduzida por milhares
de palavras: 'honradez, verdade, o Caminho ' etc. f melhor simplesmente nio tra-

duzi-la". Para WHpola Rahula, ele pr6prio uin monge budista, "nio existe nenhum
outro termo na terminologia budista que seja tio amplo como dhamma [...] nio hi
nada fora ou dentro do universo, bom ou mau, condicionado ou nio condicionado.

relativo ou absoluto, que nio esteja inclufdo nesse terms". Robert Lingat iomega
seu longo tratado Tbr cZalsira/ Jaw of/ dfa, que basicamente 6 uma mediagao extensa
sobre o termo, com o comentfrio de que "dbafma 6 um conceito difTcil de dcfinir
porque ignore -- ou transcende -- disting6es que nos parecem essenciais". E o dicio-
n6rio dc javan6s antigo de Soewojo Wojowasito demme o conceito como "lei. direito

careen, obrigagio, m6rito, servigo, ato de caridade, dover, e continua por uma pigina
e meia com palavras compostas de Zha/ma, desde dbz?madera d [a], ci6ncia da boa
conduta" e dha/ma& dHhf, "justo, honesto, imparcial [de espfrito]", at6 dbammaWzf-

rffba, "uma [...] guerra [que se ]uta] segundo um c(5digo [estabe]ecido]," e dBa?mof-
iama, "Eo] c6digo de justiga mais adequado para cada classy social"a.

formulag6es budistas t6m diferengas importantes (para uma discussio dense assunto cf. RAHULA, X }Pha/

fhe Bzrc/dha raug#/. Londres, 1 978 [ed. rev.]. Na discussio no texts, procurei, tanto quanto possivel, expressar

as ideias de tal maneira que pudessem abranger tanto a india hindu e os parses budistas do ramo Theravada da

regiao norte do Sudeste Asiatico, homo a situagao mais complexa do arquip61ago indon6sio, embora qualquer

anflise mais profunda nio possa deixar de examinar as diFerengas nas vis6es juridicas das dual maiores

tradig6es fndicas, da mesma fomia que uma anflise mais profunda das tradig6es ocidentais nio poderia deixar

de examinar as diferengas entry o catolicismo e o cristianismo protestants. Mas, coma acontece com a civili-

zagao ocidental (e, apesar de todas suas divis6es sectarian, tamb6m com a islamica, onde igualmente ignored

as diferengas enLre Szlnnf/Sbf 'i), a civilizaQao indira realmente possum uma forma e tonalidade distintas, que

s5o projetadas no direito. "Se perguntamtos a um budista quais sio suas crengas religiosas, ele partira do

princfpio de que estamos falando de seu D/karma. No entanto, essay crengas funcionam no contexto de outras

crengas, de premissas maid bfsicas. lsso 6 verdade tanto do ponte de vista 16gico, homo sob uma perspectiva

hist6rica: o Buda foi criado em uma sociedade hindu e aceitou muitas das premissas hindus" (Gombrich,
Precept andpractice, p. 68 ).

44. GONDA, J. Sanskri/ /n /rzdonesla. 2. ed. Nova Delhi: [s.e.], 1973, p. 537, 157. ' GOMBR]CH. Precept

andpracrfce, p- 60. ' RAHULA. H'/?a/ /he Bz/cz22ha /augur, p. 58. ' Ln\IGA]'. C/assfca/ /aw of/adia, p. 3

41. Para discuss6es de textos do direiLO clfssico na India (ou, mais precisamente, texton dos quais se ongtna

ram as nog6es juridicas) cf., para o hinduismo, LINGAT, R. T%e c/ass-ica/ /aw of/ndla. Berkeley/Los Angeles

[s.e.], 1 973, p. 7-9, 18-122 [Trad. J.D.M. Derretl; para o budismo, GOMBRICH, R.F. Prefer/ andpracrfce:
traditional buddhism in the rural highlands of Ceylon. Oxford, 1971, p. 40-45; para obras derivativas do

Sudeste Asiatico, HOADLEY, M .C. & HooKER, M.B. 4n in/rode/criolz ro/avanese /aw: a translation of and

commentary on the Agama. Tucson:ts.e.], 198], p. 12-31, e HooKER, M.B. "Law texts of southeast Asia

The ./ourna/ of,4slan S/zrdfes 37 ( 1 978), P. 20 1 -2 1 9.

42. DERRETT. Religion, law and the state, p. 1 18.

43. FLAH ERTY. W.D. The origi/zs ofevf/ iPZ /zfrzdu myfho/og);. Berkeley/Los Ange]es: [s.e.], 1 976. A citagao
na n( OX OQ lnO F..n fnrmtllnc5n 6 nbviamente hindu; as

6 uma composigao de vfrias passagens is p. 94, 95, 96,
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No caso do direito, as nog6es thais relevantes sio precisamente essas dltimas.

Pois o que mais distingue a sensibilidade juridica {ndica das outras 6 que, nessa sensi-
bilidade, o direito e a obrigagio sio considerados como relativos iposigao na ordem
social, e a posigio na ordem social 6 de6inida transcendentalmente. Parlraseando
uma expressao do ingl&s, "o que 6 )usto par ' o ganso femea, nio o 6 para o ganso
macho"; e o mesmo poderia ser dito com relagio ao sacerdote e o guerreiro, o mon-

ge e o homem ]eigo, o dono de uma propriedade e o eremita, o que nasceu apenas
uma vez e o que nasceu duds, o que nasceu em 6pocas decadentes e o que nasceu ein

6pocas gloriosas. A categoria social, se caracterizada ritualmente, como no caso do
sistema de castas do hinduismo, ou eticamente, coho no cano do budismo inerit6-

rio, representa uma organlzagao de grupos e de individuos em classes naturais, de
acordo com regulamentos aos quaid esses indivfduos e grupos adaptam saas vidas,
de uma forma natural. Szlalz i 6 substincia. Se #agg negocia com o "6" e o "devs ser"

transformando a lei em uma esp6cie de cato, o dbazma o faz transformando o cato
ein uma esp6cie de lei, o que certamente nio 6 a inesm.] coisa.

E certo que a diferenciagao da aplicagio da justiga segundo a posi€ao social nio
acontece somente no mundo {ndico. O direito c13ssico chin&s, e o da Africa tribal, por

exemplo, que associam direitos a relag6es de parentesco, sio peso me'los tio mlnucio-
sos quando o direito {ndico nessas di6erenciag6es. A]6m disso, tragos dessas categon-
zag6es existem cm todos os sistemas juridicos, como no cano dos nossos juizados de
menores, e das premissas do tipo -- "a mie 6 a melhor guardia" -- nos casos de cust6dia.

E a nogio do dha ma ou deja, que os c6digos que regulamentam o comportainento
dos vf'ios tipos de homers e mulheres (ou dos deuses, dem8nios, espiritos, mumais,
e at6 mesmo de objetos inanimados) de6mem o que des sio primordialmente - que

disdngue o direito {ndico. Aquino que Ronald Inden e Ralph Nicholas disseram sobre
Bengala 6, se apropriadamente matizado, aplic6vel a todos os parses onde as premissas
indianas penetraram, proporcionalmente iextensio dessa penetragio:

Todos os seres sio c]assificados em [esp6cies]. Cada [esp6cie] 6 de6mida

segundo sua [natureza] particu]ar e c6digo jcomportaJnental] e essen sio
considerados inseparfveis um do outro. Coho consequ6ncia dessa pre '
missy cu]tura] ]...] nio se distingue, como se distingue na culture norte-
.americana, entre uma ordem da "natureza" e uma ordem do "direito".

Tampouco faz-se distingao entre uma ordem "material" ou "secular" e uma
ordem "espiritual" ou "sagrada". Hi, portanto, uma ordem tlnica de seres,

uma ordetn que seria, em termos ocidentais, tanto natural como moral, e
tanto material como espirituaJ's.

E poderiamos acrescentar tanto Jurfdico como factual. Ou, nas palavras de
O'Flaherty resumindo o conceito {ndico do mal: '

Dharma 6 o Cato de que existed regras que devem ser obedecidas: 6 o

princ(pio da ordem, independence do que esse ordem sega realmente [...]
[E] um termo ao mesmo tempo normativo e descritivo. [Assim], na ]ndia,

o c6digo moral [d&arma] 6 a pr6pria natureza, enquanto que no Ocidente
ele geraimente esb em conflito cone a naRtreza [...] O dhazmz de um [ser]
e sua caracteristlca como um tipo espec{6ico e tamb6m seu dever coma

individuo [...] Ele pode rejeitar seu dever [e portanto] negar sua naRireza
[a condigio menosprezada do ad&a7ma], mas para os hindus esse confllto

serif desnatura], algo que necessariamente deve ser resolvido [...]%.

O confUto dove ser resolvido porque, coho jf dizia o C6digo de Manu, em
alguma 6poca um pouco anterior ou um pouco posterior a Crisco, "o d&apma, sc
destrufdo, destr6i, se protegido, protege"". O Direito encontra-se simplesmente no
mundo, como o sol ou o gado, tanto na forma inHinita e graadiosa de tudo "que
6 s61ido e durfvel, que sustenta e mmlt6m, que impede a fraqueza e o fracasso", e
na forma limitada c local de deveres especrficos incorporados em regulamentos es-
pecfficos, atribufdos a individuos especificos em situag6es tamb6m espec{6icas'8. A

pastas hindu. Para formulag6es semelhantes, veja DAVIS, M. Rank alza riva/ry: the politics of inequality in
rural West Benga] (Cambridge, Inglaterra) e Nova York; e tamb6m MARRIOTT, M. & INDEN, R.B. "Siste-

mas de pasta". f/zcfc'/opddfa Bri/anfca, 15. ed., 1 974.

46. O'FLAHERTY. Orig/ni ofevl/, p. 94-95, uma vez mais com emendas e inserg6es para tomar a formula-

gao maid gerd. Tanto a aflrmagao de Inden-Nicholas coma a de O'Flaherty referem-se, 6 clara, ao sistema

de castas hindu, mas, coma foidito anteriomlente, pele ments nests casa, a visio budista nio parece ser t5o

diferente: "0 universe [budista] este rep]eto de seres viventes, em camadas ordenadas hierarquicamente. Os

homens est5o em uma das camadas medianas. Arima deles estio as vfrias classes de deuses e de espiritos, e
abaixo, os animais, fantasmas e dem6nios. Arima do mundi esLio os cpus, e, abaixo desse, os infemos. De

um modo gerd, o poder, o confarto, e o nQmero de ands de vida aumentam a medida que se galga a escala
Aumentam tamb6m a capacidade e a inclinagao para fazer o bem. Mas em todos os niveis existe a morte. a

lembranga inevitfvel da insatisf aWaD da vida. A morte prov& a mobilidade entre os diterentes niveis. Onde

quer que sqa, e permanentemente, existem a morse e o renascimento. Nossa posigao ao nasser 6 determinada

polo #araza. O karma 6 uma palavra sfnscrita que significa simplesmente 'aWaD ', mas que adquiriu um sentido

t6cnico [...] Tudo isso 6 aceito por todos os typos de hindus e pelts Jams [membros de uma seita indiana n5o

brahamica, com doutrinas semelhanLes is do budismo [N.T.] enfim, por todos os principals sistemas reli-
giosos da India. Entretanto, o budismo foia primeiro sistema religioso a dar um conteOdo 6tico ao concerto

Para os budistas o la///la consiste unicajnente em agnes moralmente boas ou mas, e nio incluioutras agnes

tats homo as referentes ao rico." GOMBRICH. Precep/ a ?c/pracr/ce, p. 68.

47. Adanz/, Vl11, 5, apud L[NGAT. C/ass/ca/ /aw of/rzdfa, p. 4. Segundo Lingat, o c6digo remonta-se ao peri-

ods entre o s6culo lla.C. e o s6culo ll d.C., aproximadamente(ibid., p. 96)

48. ibid., p. 3, aparenLemente originario do A4anz/. A melhor definigao possivel do d%arena em seu sentido

inflnito a palavra se relaciona etmologicamente com o latim.#rmzls homo em re/ra.#rme, no sentido de "s6-

WOJOWASITO, S. ,4 Kami J.ellcon. Ann Arbor, 1979, p. 287-288 [org. R.F. Mills]. Para uma discussio bre-

ve, mas excelente sobre o significado de pharma e sua relagao com o direito na tradigao hindu, cf. ROCHER,

L. "Hindu conceptions of law". The Has/ings Z,aw Joz/r/7a/ 29 (1978), p. 1 .280- 1.305.

45. TNDEN. R.B. & NICHOLAS, R.W. Kfns/zip in benga// cz{//z/re (Chicago, 1977), p. xiv. Omiti, sem o

benefTcio de elipses, termos vemaculares bengaleses e algumas passagens que s6 se apl icariam ao sistema de
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obrigagao de sous guardiies 6 protege-1o, para que ele tamb6m os proteja. E o mais
importante disses guardiies 6 -- ou polo menos era, at6 que o colonialismo prati-
camente o substituiu - nio o jurista, que cra apenas um comentar]sta, e si]]] o rei
Ou deja, resumindo o principio bisico da legahdade {ndica de uma forma {ndica, o
dbatma do reid defender o dba?ma.

O lugar que o rei -- sega ele um rei pequeno, m6dio ou grande (e 6..importante
lembrar que alguns reid sio extremamente pequenos) -- ocupa n; adjudicagio {ndi-
ca 6 tio caracteristico -- e tio decisivo - como o papal do testemunho normativo

na adjudicagio islfmica. Pols 6 ele que, aconselhado polos sibios adequados, e por
inonges ou bramanes, faz a conexio entry os paradigmas do se/entao, que dio coe
r&ncia is coisas, e que sio relacionados com o dbatma gerd, e as determina$6es do
coho/portanto de uJ-n governo concreto, que produzem determinadas consequ&n-
cias. Uma sociedade sem um rei, arqafa, 6 uma sociedade sem leis, adba7'ma, sujeita
ao "Governo do Peixe". A habilidade de um individuo para seguir seu c6digo natural

em um mundo repleto de c6digos naturais e de tentag6es para evadi-los depends da

protegao do rei. Como diz explicitamente oMaba&ba a£a, todos os dha maf depen-
dem do dha7ma real- "todos t6m o ra/z-dbazma em suas mentes""

Apesar de seas tons imperatoriais, no entanto tons que sio bastante verdadeiros
nio s6 na teoria juridica, mas, como veremos, tamb6m na administragio pritica da
justiga decisions'ia -- este nio 6 um concerto austinialao. bois, nesse mtmdo, o direito
nio d luna mera expressao dos comandos do soberano. Ao contra'io, os comandos do

soberulo, se sio realmente apropriados, sio, como as ag6es de qualquer outro tipo de
pessoa, se apropriadas, uma expressao do direito. O comportaJnento de reis lustos 6
uma ilustragao do direito, como escreve Lingat: sua materializagao, como diz David
Wyatt; seu simbolo, nas palavras de M.B. Hooker; ou sua promulgagao, segundo
David Engels'. O probleina 6 que os reid podem nio ser justos na vida real, e, prova-
velmcnte, s6 sio lustos esporadicamente. A problemitica que, no mundo isle-nico, 6
expressa em termos da confiabilidade d.as testemmlhas a conformagio dos veredictos
como/portanto com as perspectives do se/entio - no direito fndico 6 formulada em

50. LINGAT. R. "Evolution of Lhe conception of law in Burma and Siam". ./o!/alza/ of/be Slam SocfeQ 38

(1 980), p. 9-3 1, citado em O'CONNOR, R.A. "Law as indigenous social theory". 4/?zerican f'/hno/ogfsr 8
( 1980), P. 223-237. ' WYATT, D.K. T%epo///lcs arne;Ho/'nz /n Zhao/and. New Haven, 1 969, p. 8, apud ENGEL.

D.M. Z.aw a/zdK/ngshzp fpz Thai/anc/d ring /he refs/z (Jk/ng clair/a/ongko/n. Ann Arbor, 1 979, p. 3. ' HooKER,

M.B. .4 co/?else /ega/ b/sropy ofsozr/aaas/ 4s/a. Oxford: [s.e.], 1 978, p. 3 1 . ' ENGEL. Zaw a/?dKlngship, p. 8.

O trechode Wyatt indira, uma vez mats,a semelhanga essencialqueos conceitoshinduse budistas t&m com respeito

a isso: "A concepgao brfmane de Devs/aya, o reicomo deus, transformou-se, passando a considerar o reicomo a

materializagao do direito, enquanto que a adogao de principios morais budistas garantia que o reideveria ser ava

liado pele direito. O resultado nesse casa forum fortalecimento dos sistemas de controle que, no imp6rio Khmer

[no Cambodja], os brfmanes tentaram adotar e exercer contra os excessos desp6ticos de govemos absolutistas:

E importante tamb6m mencionar uma outra "dinerenciagfio" da problemaLica que surge aqui aquela entre a

India propriamente dita e as regimes do Sudeste Asiftico que softeram sua influ6ncia. e entre as regimes que

o holand6s colonial, com um etnocenLrismo bastante Citic neale faso, chamou de Hoorfndfd e ,4ch/erfrzdfd: a

mudanga que sofreu o papel do rei no SudesLe Asiatico, que passou de uma categoria que L. Dumont chamou,

no faso da india, de "categoria secujarizada", ou sega, "uma pessoa que nio pode executar seu pr6prio sacri-

fTcio, 6 6orgada a colocar dianne de si mesma um sacerdote, e por/an/o perde sua promin&ncia hierarquica em

benefTcio dos sacerdotes mantendo, para si mesma, somente o poder" (Hclmo Hferarcbfcirs: an essay on the

caste system. Chicago, 1 970, p. 67-68 [traduzido por M. Swainsbury; pa]avras em iti]ico no original]) para

os vArios Lipos de monarquias "divinas" ou "semidivinas" ou "exemplares" do Sudeste Asiaticolcf. ENGEL.

Co/zclse /ega/ bls/orp. . O'CONNOR. "Law as Indigenous Social Theory". ' COEDES, G. Zhe /ndianizec/

s/a/es ofsot/rheas/ Hsfa. Kuala Lumpur: [s.e.], 1958 [tradugao de B. Cowing]; e GEERTZ. JVegara, p. 121-

1 36]. A16m do faso de que essa di6erenciagao pode ter fido um pouco exagerada nos dais castes, sda qual for

sua utilidade para comparag6es intemas ao mundi indigo, no casa de comparag6es entre o mundo do direito

indigo e outros direitos, ela perde quake totalmente sua importancia. A 6omlulagao de Coed6s, "lndianizagao

deve ser essencialmente compreendida coma a expansao de uma culture organizada que se baseava na con-

cept:io indiana de realeza, tornou-se caracterlstica dos cultos hindus e budistas, da miLologia dos Pzlranas, e

da observfncia dos f)barmaias/ras, e 6oiexpressa no idioma sfnscrito" (/ndfa/rizeds/a/es, essa Rota, p. 1 5-

1 6) parece ser a visio mais correta do fema, desde que a desigualdade enLre os vdrios gratis da "indianizagao:

assim definida, fora da india (e aL6 mesmo na pr6pria india) seja levada em syria consideragao.

lido". "duro", "durfvel" 6, provavelmente, a do A4ahabhara/a (Santip. 109, 59; citado em ibid., p. 3, n. 2):

O D/za}/}za tem esse nome porque e]e protege [...] tudo; O deaf/}?a mant6m judo que foi criado. O dha/'ma 6,

portanto, o pr6prio principio que 6 capaz de manger o universo". Para o sentido local do termo (svadbarn?a),

cf. DAVIS. Ra/zk and riva/ry, "Post acid": "0 dhalma revere-se ao comporumento natural e moral adequado

para um individuo ou para um grupo de individuos e para a sociedade homo um todd. [E] definido em parte

pda comunidade flsico-social na qual vivemos, pois dada comunidade tem um modelo de vida traditional

que, de vfrias maneiras, se difere das outras comunidades. O dha/. za de [um individual 6 tamb6m em parte

definido [...] pda 6poca em que viva, pois sodas as comunidades t&m sua pr6pria hist6ria, Qnica e diferente

das outras. e at6 em uma mesma comunidade, o que, em uma 6poca, 6 considerado coma um comportamento

correto e apropriado, pode variar com o passar do tempo. A16m disco, o dbalma pods ser [amb6m dean ido em

parte por nossas pr6prias qualidades e pelts vfrios estagios de nossas vidal, pris o comportamento apropna-

do para um individuo depends de sua pr6pria natureza, e do grau de sua maturidade fisica e moral. Espago,

tempo, qua]idades e estagios da vida [...] sio as quatro [...] constantes segundo as quaid o pharma de qualquer

individuo ou grupo de individuos 6 definido. Os comportamentos especihcos que constituem [seu] d#arma

nico s8o igualmente constantes, pris diferem no tempo e no espago, entry individuos que vivem no mesmo

lugar na mesma 6poca, e tamb6m no decorrer da vida de um mesmo individuo." Para uma discuss8o bastante

perceptiva do complexo relacionamento entre o pharma gerd e o d/barn?a pessoal, cf. O'FLAHERTY. Origins

of evi/, p- 94s.

49. LTNGAT. C/ass/ca/ /aw of/ndla, p. 208. Cf. HOADLEY & HooKER. /n/roduc//on ro./avanese /aw, p

14: "Regulamentos especificos do d/za/'/}za ganham estabilidade somente atrav6s do exercicio apropriado da

vontade do rei e, nesse sentido, o Rdya-dhr]//7za tem preced6ncia sabre todos os outros deveres especiflcados

no mundo [do Direito c]assico] (grifo no original). Cf. ROCKER. "Hind conceprioni oJ/aw", p- 1-294.

:Os aspectos do dinar//ra nos quaid o tipo de direito da civilizagao ocidental desempenha um paper mats

importance, unum-se ao redor da hgura central do rei." Para arayaka e "0 Govemo do Peixe", cf. LINGA]'.

C/a\-s-/ca/ /aw of/rzdfa, p. 207, e DERRETT. Re/lgfon, /aw and //ze s/are, p. 560.
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termos da honradez dos reis. Aquilo que a mentira, a negagio da verdade, shnbolizava
em um delis, o autointeresse, a desobedi&ncia ao direito, simbolizava no outro.

Por sua vez, o dbarma daqueles que se dedicam nio iexecugio, mas sim ao
conhecimento das leis, 6 o de fazer com que o rei sega cauteloso, e aja de forma a

cumprir seu proprio dbz?ma, protegendo os dha?mai alheios e assim mantendo toda
a sociedade no equilfbrio c6smico que 6 o dhazma propriamente dito. O relaciona-
mento entry aquele que exerce o poder, o que pune, e os mestres do aprendizado,
os que purificam, 6 talvez o maid delicado e elusivo em todd a civilizagio tradicional
rndica -- 6, na visio dos balineses, como a relagao entry um irmio mais jovem e um
mais velho; um estudante e seu professor; um navio e seu capitio; uma baca e seu
punho; os instrumentos de uma orquestra e os sons que produzems:. No cano da
adjudicagio pr6tica, esse rclacionamento era o ponto central da questio, em todos
os nlveis, desde o estado, at6 a aldeia. Se por acaso os c16rigos - os brfmanes para
os hindus, os monger para os budistas, e em assuntos menos importantes, algum
sibio mellor persuadissem o rei, o principe, o senior ou algum funcionfrio local
a frear sells instintos e a scguir altruisticamente o caminho de seu dba?ma, estariam
ao mesmo tempo dandy-the a possibilidade de seguir um princfpio estabelecido pda
justiga e nio um principio arbitrfrio de sua vontade5:.

Existem vfrias maneiras de conseguir persuadir os rnonarcas, contra sua arro-
gancia natural, ou de fazed, como Derrett sugeriu, "que o dha7ma reins at6 mesmo
sobre os reis"; elogios clericais ein poesia cortese, abandono dos rituals da corte
polos c16rigos, fazed com que a corte se envergonhe de sua feta de moralidades3
No que se revere a administragao da lei propriamente dina, dois instrtunentos Crain
certamente os mats importantes: a codificagao do dbazma real c a inclusiio de conde.
Iheiros s6bios nos tribunals reais.

A codificagao do dover real de manger a ordem no que se refers ao com-
portamento social, punindo aqueles que perturbassem elsa ordem, if existia na
India C16ssica, onde o Manu dedica tr6s capftulos inteiros dos sous doze a esse
assunto. No entanto, tornou-se ainda mais explicitamente elaborada no Sudeste
Asiftico, onde o melhor exemplo (ou talvez o exemplo melhor descrito) sega o
Tbammaiazl tailand&ss'. Ao descrever a hist6ria do mundo e do ser humana. a
evolugio das leis, e a origem dos reis, o Tbammaiaz- "definiu o relacionamento
entre individuos e o estado, prescrevendo as normal que o rei deveria obedecer
em suas ag6es"ss. Em vince tf tulos -- ou em alguns casos em trinta e novo -
abrangia desde o Direito palaciano, ordflio, multas, testemunhas, e "a divisio
das pessoas (em categorias) segundo dfvidas, herangas, roubos, conflitos e trai-
gios'. Segundo Engel, o 7'bammaiaf era "a declaragao bfsica dos direitos e da
legitim dade da monarquia na Tailfndia Antiga", como no caso das declarag6es

no pensamenlo indiana clfssico coma o dinar/na, e existem tratados inteiros (ar/#aidsrra) dedicados ao apren-

dizado de coma cultlvf-los. Cf. DUMONT. Homo Hferarrbicus, p. 1 65-1 66, 1 96, 25 1 -252. . DER RETT. Z,e-

ga/xys/ems, p. 96-97. ' LINGAT. C/assfca/ /aw fn /ndfa, p. 5-6, 145- 1 48, 1 56-1 57, e, com refer6ncia a fungal

adjucat6ria do rei, p. 25 1-254. Para uma discussio sabre o papel do autointeresse pan/rib em javan6s - na

teoria politica javanesa, cf. ANDERSON, B.R. O'G. "The idea of power in javanese culture". In: Cz///ure

alzdpo/f/fcs /fz /ndn/?esfa. Ithaca, 1 972, p. 1-69 [org. C. Ho]t]: "[...] a atitude correta para um funcionfrio

6 abster-se de suas motivag6es pessoais, se esLiver trabalhando efetivamente para o bem do Estado [...] O

pamrfb [daquele que exerce o poder] 6 rea]mente, e em Oltima analise, uma ameaga para deus pr6prios into

resses, pois a indulg6ncia com as paix6es ou preconceitos pessoais, e portanto parciais, tem coma resultado

o desequilfbrio interior e a dihsio da concentragao e do poder pessoal. Sobre a Tailandia, cf. O'CONNOR.

'Law as indigenous social Iheoiy", p 233-234: O tailand&s modems [...] aceita o autointeresse desenfreado.

mas o considera moralmente inferior is leis c6smicas e reals, aos costumes e a disciplina normativa[...] que

lila um individuo a ordem major da sociedade"; e ENGEL. faw a/zdk/ngs/?ip, p. 7-8. Cf. HANKS, L. "Merit

and power in the Thai social order". ,4merfcan ,4n/hropo/offs/ 64 (1 962), P. 1 .246- 1 .261.

53. DERRETT. 2,ega/ sys/ems, p. 99

54. Sabre o ,44a/zu: ROCHER. "Hindu conceptions of law", p. 1 .294. ' LINGAT. C/assica/ /aw fn /ndfa, p.

222-232. Sabre o Thammasa/ (a versio tailandesa do Dharmasas/ra sanscrito): ENGEL. Z,aw and #/ngshfp,

P- 1-8. ' HooKER. Z,ega/ h/s/ory, p. 25-35. ' LINGAT. C/asslca/ /aw fn /adia, p. 269-279. ' LINGAT. "Evo-
lution ofthe conception of law". ' O'CONNOR. Zaw a.\ fndfge/zeus soc/a/ rbeo/y.

55. ENGEL. I,aw anc/ kl/zgs/zzp, p. 3

56. HooKER. fema/ #ls/o#y, p. 26-27.

51. GEERTZ. Negara, p. 37, 126, 240. Existem imagens semelhantes em Lextos indianos clfssicos: o homem

culLo 6 "aquele que concebe", o homem que exerce o poder 6 "o que faz"; o primeiro 6 "inteligencia", o
segundo "vontade"; o sacerdote da corte 6 "o c6rebro do rei", e assim por dianne (LINGAT. C/ass-ica/ /aw of

//zola, p. 216, 217. Para uma revis:io gerd do relacionamento entre o homem culls e o monarca na India, cf.

LINGAI '. C/assfca/ /aw of//zdfa, p. 21 5-22. ' DUMONT. Ho/no Hferachirs, p. 71-79. ' DUMONT, L. The

conception of kingship in ancient ]ndia. ]n: J?e/]gion/po/]//cs and h]sro/7 /n /ndfa. Haia: [s.e.], 1 970, p. 62-8 1
Para o Sudeste Asiatico, cf. GEERTZ. Negara, p. 36-37, 125-127. A distingao entre a administragao da pena,

daF(/a (literalmente "bastio" ou "metro"), considerada coma parte do dharn?a do rei, e a efetivagao da purifi-

cagao atrav6s da peniL6ncia,praysc/rra (literalmente, "o pensamento primario", "o pensamento de descobrir")

considerada coma parte do aprendizado humana do dha#/na, e tamb6m coma uma relagao entre os dais ("Os

[Bramanes] prescrevem a penit6ncia: cabe [ao rei] garantir que elsa deja cumprida e punir o recalcitrante '

[LINGAr. C/assica/ /aw oJ/ndfa, p. 66]; as formulag6es budistas diferem principalmente quando a concepgao

exata do que 6 penit6ncia e do que 6 purihcagao) 6 essential para a compreensao das dimens6es legais dense

relacionamento. "Syria em vio buscar, na tradigao indiana sabre o relacionamento entre essen dais poderes,

uma analogia com a teoria crist5 das Duas Espadas. E bem verdade que o brgmane 6 senhor quando se grata

de riLuais e [...] de penit&ncias. Mas, na verdade, sua jurisdigao se extende por todos os campos da atividade

real, sejam eases politicos ou religiosos. Nio exisLem aqui dais poderes, dada qual atuando em sua esfera

especiflca, o sagrado de um dado e o profano do outro. S6 o poder secular tem a capacidade de atuar, mas 6

um poder lego, que necessita ser orientado antes que possa ser exercido efetivamente. Se o rei menosprezar

o conselho de sous bramanes, nio s6 estarf deixando de cumprir seu dover, mas tamb6m correndo o risco de

govemar mal" (ibid., p. 214-218; cf. tb. p. 50, 61-67, 232-237). Sabre Java, cf. HOADLEY & HooKER.
Introduction to javanese law, p. 221-228.

52. A doutrina do autointeresse(ar/ha, um sentimento que por si s6 ngo seria ilegitimo, a nio ser quando suas

atrag6es encobrissem nosso sentido do defer) 6, assim coma a sensualidade (hama), quase tio desenvolvida
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equivalentes na Binnania, Cambodia e em Java, tinha como objetivo justificar o
papal adjudicat6rio do rei, atrav6s de uma descrigao do modelo 6tico a que este
estava circunscrito:

Segundo [...] o Tbammaiaf [escreveu um sibio tailandCs, que era, ele pro-

prio, um prfncipe] o monarch ideal segue flrmemente as dez vimldes reals,

de6endendo permanentemente os cinco preceitos bfsicos [...] Ele se esforga

para estudar o Thamlnasat e manter os qu;\tro princfpios da lustiga, a saber:

avaliar o beneHcio ou o prejufzo de todos os servigos ou desservigos que

Ihe sio prestados, defender aqueles que sio honrados e honestos, adquirir

riquezas unicamente por meios Hcitos, e master a prosperidade do estado

tamb6m unicamente por memos justoss'.

Assim, onde quer que se fiosse, a.emma/z07m de procedimentos, que, desde o s6culo ly
Chia parte dos textos indianos, "somos condenados pelos juizes ]e)] punidos polo rei
segundo o[/&a?ma]"s;, era a ideia que dava vida ao processo adjudicat6rio.

Fosse quad fosse a Forma instituciona] especrnica desse processo, os casos con-
siderados adequados para serum por ele tratados (um aspecto que tamb6m variava

bastante, como sugere "Rcgreg pfrxz/s o Conselho da Aldeia") e as conseqii6ncias
que pudessc ter para a vida social (um elemento ainda mats varifvel; nem todos os

reis sio poderosos e nenhum pode ser poderoso em todas as areas), as principals
quest6es relativas a evid6ncia is quads esse processo se dirigia nio se re6eriam nem

is ocasi6es em que se davam os atos, nem as suas consequ&ncias, mas shn ao tipo
disses amos. Ou seja, Cram quest6es relacionadas com o dbazma e o adbazma, que
Cram trazidas para o navel judicial, uma questio de determinar onde. na versio ]oca]

da grandiosa taxinomia de comportamentos corretos, este comportamento especf-
fico se encaixava. Enquanto que o tribunal clfssico islfmico -- para tentar explicar o
argumento de uma forma comparativa, sem d6vida exagerando-o um pouco -- ten-
tava estabelecer a autenticidade de um cato atrav6s de uma categorizag:io do carfter
moral, e tinha obsessio por depoimentos, o tribunal indico tentava determine-lo
atrav6s dc uma categorizagao do lipo moral e era obcecado por veredictos.

58. O Narada-Smrrf, em The Afnor Z,aw Bach: Narada and Brihaspati. Oxford, 1 889, p. 35 [trad. J. Jo]]y];

apud HOADLEY, M.C. "Continuity and change in javanese legal tradition: the evidence of the Jayapattra:

/rzdonesfa 1 ] :95-1 0-9, at p. 97. E possivel encontrar algumas mat6rias Oteis sabre 6pocas mais recenLes da

India, onde, coma diz Richer ("Hindu conceptions oflaw", p. 1 .302), "n5o se babe quake nada sabre a pratica

do direito em 6pocas antigas", em COHN, B.S. "Some notes on law and change in north India". rcono/n/c

Dave/opmenr a/zd Czi//ura/ C/lange 8 ( 1 959), p. 79-93 e especialmente em seu "Anthropological notes on dis-

putes and law in India". ,4merfcan .4f7/hropo/offs/ 67 (1965), p. 82-122, bem homo em uma carta fascinante

escrita por um jesuita frances, Jean Venant Boucher, de "Pondicheny to a great man in France" ("Father
Bouchet's letter on the administration of hindu law", trad. L. Richer). O melodrama em sanscrito, escrito na

sul da India no s6culo IV, Z%e roy car/, atribuido a um cerro rei Shudraka, por6m mats provavelmente escrito

por um poeta (do c16rigo) na corte desse rei(trad. P. Lal, f/z Zradi/Iona/ asta/ p/ays, org. J.R. Brandon, Nova

York, 1972, p. 14-1 14), cont6m uma dena de um julgamento no qual a tens5o entre o poder real e os sfbios

juristas 6 particularmente bem descrita. (Cf. especialmente o discurso, a p. 96, do 'luiz" isto 6, o "assessor '

ou "conselheiro" presidente que fez a abertura do julgamento.) Sabre alguns comentfrios baseados em

texton sabre procedimentosjuridicos tradicionais na India, cf. LINGAT. C/assfca/ /aw /n /adia, p. 69-70, 254-

256. Sabre a Tailandia, cf. ENGEL. Zaw a/?c/#/ngsb@, p. 60-63. Sabre a Indonesia, HOADLEY. "Continuity

and change"; HOADLEY & HooKER. /rz/rod c//on /o./avanese /aw, p. 26-28; NAERSSEN, F.H. van. "De

Saptopatti: Naar Aanleiding van een Tekstverbettering in den Nagarakrtagama". 8#drage/z /o/ Zaa/-, fa/zd.

e/? Ho/#enkund 90(1933), p. 239-258; PIGEAUD, Th.G. "Decree Jaya Song, About 1350 A.D." em seu livro

Java /n fbe Fozrr/een/b Cen/u/y: a cu]tura] history. 4 vo]s. (gaia, 1 960-] 963), 4: 391-398 (texto original em

1: 1 04-1 07; tradugao em 3:] 51-155); GEERTZ. JVegara, p. 241-244; Sabre a BimlAnia e Cambodia, saba-se

menos ainda, ou menos 6 disponivel, com respeito a procedimentos; sabre o que existe, cf. AUNG, Maung
H tin. Btllrtzes e Law Tales. Londres, \ 962; e SA.H A \, S. Les imtitutions polifiques et L 'oFganisati0}7 adminis-

trative du Cambodge ancietl yi-Xlllsi&cles. Pax\s, \91Q.

No entanto, no Oriente misterioso ou no Ocidente transparente, as constitui-

g6es, por mais detalhadas que sejaJn, nio sio melhores que as instituig6es nas quads
das sio escritas. Foi na composigio dos tribunais que se conseguiu inenos do que

se esperava, e mais do que era possrvel imaginar -- criar ajgum instrutncnto jurfdico
para monitorar a vonrade real jiexpressa em agnes.

Os typos de tribunais existentes em todo o mundo {ndico antes das tentativas dos
vfrios rego-nes coloniais de padronizi-los, com graus diHerentes dc sucesso, Cram tio
diversos e nulnerosos como as normas que tentavam aplicar, ou come os grupos a
quem essas nonnas deverial-n ser aplicdveis, e como as jusdficativas que davam para
sua exist&ncia. No entanto, o principio segundo o quaid responsabihdade de jusdficar
as normal cabia aos homens cultos e a sua aphcagao aos podetosos, existia em todas as

culturas. Na india, havia uma enorme hierarquia de consehos de carta ou entry castas,
raj6s menores dos chamados "reinos pequenos" da "caste dominante", e os grandes rajfs
das dinastias regionais lnais importantes, que, segundo suas necessidades, tinham uma
variedade de hoinens sfbios a seu dispor. Na Tailandia, existia Luna mistura de uns trhlta

tipos de tribullais ministeriais, tio malde6inidos juridical-nente quanto os pr6prios mi-
nist6rios, que recebiam a orientagao de um minist6rio consultivo de assunltos juridicos,

cujos membros, nesse pals supostalnente budista, eras doze brfmales. Na Indonesia,
havia centenas de tribtmais graildes ou pequenos, ligados ao paldcio real, e compostos
de juristas de vf'ios typos e compet&ncia, sob o controls imediato do senhor do palfcio.

57. ENGEL. Z,aw anc/ kings/zlp, p. 5 : Prince Dhabi Nivat, "The old siamese conception of the monarchy '

Jotrrna/ of/he Sia/ SocieU 36 (1 947), p. 91-106. Coma os decretos reais Cram incorporados ao Z%a/ masai,

6 possivel dizer que este Qltimo continha elementos de "direito positivo"; por6m esses eram limitados a con-

cepgao gerd do ahern?a sabre o pr6prio r%ammasaf, e Cram considerados homo express6es deste. Sabre este

assunto, e em uma corregao partial da opiniao de Lingat (em "Evolution of the conception of law") segundo

a qual a incorporagao do decreto no Z%an?masa/ representava uma posigao divergente das concepg6es de "lei

natural" no Sudeste Asiatico, cf. O'CONNOR. "Law as indigenous social theory", especialmente p. 225-227,

que, a meu ver corretamente, lanka dQvidas sabre a utilidade de qualquer tips de distingao entre direito natural

e direito positivo nesse contexts.
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'n. essCncia da justiga [fndica tradicional] nio era a imparcialidade dos procedi-
mentos para selecionar a evid6ncia de erros especificos", disse Engel (referindo-se i
Thilandia, mas o mesmo acontece nos outros parses), e, sim a adequagao dos julga-
mentos finais ao valor total de vida de um indivfduo"s9. Os julgamentos finais ca-
biam ao rei, e isso era simbolizado no selo real judiciirio pda 6lgura de hama, o deus
da morte, inontado em um keio". Essa adequagao dos julgamentos, no entanto,
dependia da habilidade dos juristas para localizar normas universais nas leis locais, e
conseguir que o rei observasse essay leis.

Essa inaneira bem peculiar de estruturar os casos, simplinicando-os, para tornar
maid f aol o processo de decisio, pods ser observado com maior clareza em est6rias
jurfdicas tradicionais sobre lulzes legendirios, as quais, na aus6ncia de registros de
julgamentos verdadeiros, sio judo o que demos sobre o estilo como/portanto da

adjudicagio clissica. Duas dessas est6rias sobre o sul da India, references a um arque-
dpico jurista brimane chamado Mariyatai-raman, forum relatadas pelo missionirio
jesufta Jean Bouchet, e sio particularmente in6ormativas':.

A primeira est6ria que, segundo Boucher, "tem algo em coinum com o julgamen-
to de Salomio", mas que, na verdade, foi elaborada de ulna forma inversa, 6 sobre as
duas rmtlheres de um homem rico e poHgamo. A primeira delas, muito leia, dnha tido

um 6ilho com seu marido; a scgunda nio podia ter nilhos, mas, gragas a sua beleza ex-

traordinf'ia, era maid amada polo esposo, enquanto que a primeira era por ele menos-
prezada. Louca de cihnes, a primeira esposa planejou vinganga. Passou a persuadir a
todos que a cercavam, por palavras e ag6es, que ela adorava seu tilho, que esse era judo
para ela, e a convenc8-1os de que a segunda esposa, apesar de toda sua beleza, tinha-the

inveja. Algum tempo depois, estrfulgulou seu proprio tilho e colocou o corpo ao lado
da cama de sua rival enquanto asta dormia. Na mai-hi seguinte, nmgindo procurar o
menino, entrou subitamente no quarto da segwada esposa, e, "descobrhldo" o corpo,
saiu em disparada, gritando para a multidio: "Oh essa mulher desgragadal Olhem o
que ela 6ez em sua inveja, porque eu tinha um Hilho e ela nio." A multidio, excitada,
acusou a segundo esposa, pois "como seria possivel uma mulher mater seu proprio

filho, principalnlente um fllho que adorava tanto?"

Chanado para vulgar o cano, Mariyatai-raman ouviu, sem fazer perguntas, o que
tinhan a dizer as duas mulheres e a seguir decretou: "aquela que for inocente [...] pas-

seari por elsa saba nas condig6es que eu estabelecer", e a condigio estabelecida era aJta-

mente indecorosa. A esposa culpada concordou "Eu o frei cem vezes se necessdrio"

a esposa inocente, no entanto, recusou-se -- "Nunca frei tal coisa [...] pre6no morrer
cem vezes do que concordar em agir de uma forma [...] tio indigna para una mulher"

Com isso, Mariyatai-raman declarou a segunda esposa inocente, e a primeira culpada,
com ajusdficadva de que luna mulher tio consciente de scu /aa?ma a ponto de prefer
submeter-se a l-norte para nio desobedec6-1o obviainente nio poderia ter comeddo um
ato tio "fz/©rmfo" como o de matar uma crianga, enquanto que uma mulher tio indi-

6erente ao seu raa?ma serra certalnente capaz de mater at6 seu proprio Hilho.

A segunda est6ria, mats fant3stica em seu contetido (polo menos do nosso pon-
to de vista), lorna ainda mats vfvidos os aspectos onto16gicos do dba7ma, e mostra
como estes estio entranhados no proprio tecido da reahdade. Um homem, conheci-
do por sua forma extraordinh'ia, ein um momento de raiva, abandonou sua esposa.

Um deus, entio, tomou sua forma e passou a viver com a mulher. Uns moses depois
o verdadeiro esposo,.j6 maid calms, voltou, e o caso que foi apresentado a Mariyatai -

raman (a quem o rei chainava quando sous pr6prios juristas se sentiam impotentes
para julgar um caso) era saber qual dos dois era o verdadeiro marido. Sabendo da

Forma fTsica do marido verdadeiro, o sfbio juiz ordenou a dada um dos homens que
levantassem uma pedra gigantesca. O marido verdadeiro, depois de muito esforCo-
conseguiu levantar a pedra apenas uns poucos centfmetros. O marido faso, por6m,
levantou-a sobre sua cabega como se fosse uma pena, fazendo a multidio gntar:
"Nio hi dtivida, este 6 o marido verdadeiro". O juiz, no entanto, decidiu a favor
do primeiro, dizendo que esse tinha frito o que era possivel aos humanos, mesino

humanos com uma forma extraordinf'ia, enquanto que, o que o segundo nlzera, s6
um deus poderia fazer.

- Uma vez mats, no entanto, nio s6 deuses disfargados e jufzes sibios, mas tam-
b6m os refs absolutos -- "todos os grilos dourados e as abelhas" se foram. se nio
totalmente do imaginfrio do direito, polo memos de suns instituig6es. Na India hou-
ve, a pnncipio, a estranha fumio de proccdimentos ocidentais e costumes hindus. a

que chamam de direito anglo-indiano, e, a seguir, o experimento em codifica$io,
semirreflormista, semirrestaurador, e um tanto ou quanto desesperado, do perfodo
da independ6ncia. Na THlandia, um movimento de reforma liderado pda monar,
quia (o se]o real 6oi modificado, e o deus-rei da morte, montado em um keio. foi
substitufdo pda balanga da justiga romana, envolta en] roupagens reais) teve como
consequ&ncia uma revolugao parlamentar. Na Indonesia, ao sistema de tribunais es-

tatais multirraciais imposto polos holandeses, seguiu-se a unificagio desses mesmos
tribunals, imposta pda ideologia culturalista da Rep6blica de Sukarno. ando isso
troupe mudangas fundamentais, sobre as quads voltareia char mats extensamente na
parte final deste ensaio ':

59. ENGEL, D. Code a/7d cus/om fn a Thai prowl/zola/ cozrrf. Tucson: Univ. of Arizona Press, 1 978, p. 5.

60. ]bid., p. 4. "Yama sempre foi associado [na cosmo]ogia hindu-budista classica] com ajustiga. Na verdade

f/za/ zma(d/karma) 6 supostamente um outro name para o deus da morte: ele personified o pr6prio conceito

dejustiga.

61. BOUCHET. "Letter on the administration". As mesmas est6rias aparecem tamb6m, em uma versio ligei-

ramente diferente, em RAMACHANDRA RAO, P. Za/es of iMariada Raman, 2.r .4muslng S/aries. Londres

[?], 1902, p. 5-10, 43-47; citado (por Rocher), em ibid.
62. A literatura sobre o Direito modelo na india e no Sudeste Asiftico 6 extensa, ainda que desigual. Para

a India, cf. DERRETT, J.D.M. /n/roduc/lon /o /modern b/ndu /aw. Bombay, 1 963, bem assim homo seu Re-
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Entretanto. como observou Derrett com relagao a India, mas que poderia ser
dito tamb6m com relagio ao Sudeste Asiftico como um todo, o sistema juridico es-
teve nas mios de juristas nativos por doin mi16nios e esb nas mios de europeus, ou
de indianos educados no Ocidente, s6 por dois s6culos. Portanto, nem judo mudou
tio absolutamente, sobretudo as formas da sensibilidade juridica ';. O direito pods
ter-se tornado secular, ou algo semelhante, e at6 mcsmo causidico. Por6m, nio per '
deu seu relacionamento com a vida local.

matizagao e mats exato. A partir da metade do s6culo XIX, e at6 quake a metade
;.u scculo .x..x, o conflito entry )uristas ocidentais de6ensores da ocidentalizagao e

Juristas ocidentais opostos a ocidentalizagio os primeiros pressionando para que
se impusesse, unifbrmemente, o c6digo ingl&s, ou holand&s ou norte-americano
cm um lugar qualquer da Malisia, e os segundos exigindo o estabelecimento inde-

pendents de esferas de leis nativas cuja origem syria um conjunto de alguns tipos
costumes nativos -- dominou o debate acad&mico sobre o adazf, nio tanto com

relagao a sua natureza (que, de uma forma gerd, todos consideravam clara), mas
sim com respeito a seu futuro. Sejam quais Harem as virtudes de coda uma dessas
pos:gees (pois hf muita coisa a ser dita a favor de cada uma degas -- c mais ainda
a ser dito contra ambas) o rcsultado, principalmente nas Indies territoriais olde

o debate foi maid intenso e onde os defensores da antiocidentalizagao eram maid
articulados, foia transformagao do adam, que, de um terino que representava al-
guma forma de sensibilidade jurrdica, algum modo espec16ico de pensar sabre os

se/entao.e como/portanto, tornou-se um IMafrecbzl, um "direito costumeiro", que
representava algutn tipo de corps/s Jzfz'& (ou um conjunto delis) dom6stico que
precisava ser imperlalmente abandonado e juridicamente ignorado, ou entio oHi-
cialmente pesquisado, registrado, categorizado, e com o apoio poderoso do estado

O movimento Haan'ec#f e outros movimentos semelhantes nas demais panes
mats subdivididas do continents (mais ou menos do sul da Tailfndia at6 o sul das
Filipinas) onde o termo flfbf -- que, como 6oi mencionado, tem origem 4rabe -- Hoi
encontrado, produziram algumas das melhores etnografias juridical existentes. no

senado maid simples de.coleta de datos, estabelecimento de categorias e descrigio de

normas; estudos maravilhosamente detalhados sobre os princrpios de heranga pol
um dado, restrig6es matrimomais por outro, e direitos ipropriedade da terra aindf

64. As figuras principais no movimento ada/recs/, na sua malaria baseadas na Universidade de Leiden. foram

Comelis van 't/ollenhoven, normalmente considerado seu fundador, embora a ideia gerd tivesse surgido antes

dole (cf. sobretudo seu He/.4da/lech/ van ]Veder/andscbe /ndfd. 3 vols. [Leiden, 1 9 18, 1931, ] 933]) e B. ter
Haar (cf. seu ,4da/ Zaw /n /ndo/ze fa, trad. E.A. Hoebel e A.A. Schiller [Nova York, 1948]). Para uma s6rie

de manuals sobre o direito do ada/, organizados por areas geograficas, coma uma fomla de direito civil. e

produzido pda The Commission Ror ,4da/ Law, sob a influ&ncia gerd, para nio dizer dominagao da Escola

de Leiden, cf. .4da/lech/ Bz/nde/s. Haya, 19 10- 1955. A OPosigao a ocidentalizagao era mats difusa (e ments

acad6mica), mas. NEDERBURGH, I.A. We/ e/z.4da/. Batavia, 1 896-1 898, pode ser considerado um exemplo

representative. Para uma revisit gerd do assunto, cf. HooKER, M.B. ,4da/ /aw /n mode/ /? /rzdondsia. Kuala

Lumpur, 1 978. Para uma critica antropo16gica da ideia do ada/reba/, a parter da pr6pria Universidade de

Leiden, cf. JOSSELIN DE JONG, J.P.B. de "Customary law, a confusing fiction", I(oninkljjke Vereeniging
Indisch Instituut Mededeling, 80, Afd. volkenkunde, n. 20, Amsterdam, 1948. o"o

Os obstfculos icompreensio do significado do a/Af, para os que se consideram
legal e moralmente ligados a ele, sio um tanto ou quanto diferentes, ainda que nio
menos terrfveis, que os que dificultam nossa compreensio do #agg e do dba ma;
pois, no caso do ajar, as dificuldades sio criadas principahnente pelo pr6prio Oci-
dente: argo assim como areia de advogados, jogada nos olhos de outros advogados.
Sega qual for a opiniio que estudantes europeus e norte-americanos de direito com-
parativo tivessem no passado sobre os conceitos que regem a jurisprud&ncia islfmica
ou {ndica que Cram imorais, arcaicos, ou tinham uma profundidade mfgica -- sem-
pre estiveram cientes de que essen conceitos, que surgiram de tradig6es jf desenvol-
vidas do pensamento literirio, sio diflceis de entender em tennos das concepg6es da
adjudicagao que existem no direito civil ou no direito comum. O adfzzl, no entanto,
que 6oi encontrado perambulando entre as rotinas cotidianas da vida nas aldeias, os
tranquilizou por ser facilmente reconhecivel e confortavelmente familiar. Um pof-
powt# de normas vernicuJas, iprhneira vista sem grander complicag6es e, na sua
i-naior parte, orais. Eram os "costumes

O dailo catlsado pda palavra "costumes" na antropologia, onde seu uso fez

com que os produtos do pensamento passassem a ser simplesmente considera-
dos "hibitos", s6 pods talvez ser superado polo dano que causou na hist6ria do
direito, onde os produtos do pensamento eram vistos como "pr6ticas". E quando
os dots danos se combinaram, como aconteceu no estudo do ajar, o resultado
foio aparecimento de uma visio do funcionamento da justiga popular que pode
talvez ser inelhor caracterizada homo convencionalista, segundo a qual o costu-

me explica judo. Ji que o adair era "cosntme", passou a ser, por definigio, para
os juristas-etn6grafos que Ihe davam alguma atengao, na melhor das hip6teses,
semijurfdico, um conjunto de normal tradicionais, aplicadas de forma traditional

rigfon, /aw and fhe sure; para a Tailandia, cf. ENGEL. Code and czlsfom anc/ /aw a/zd klngshfp; para a In-
donesia, LEV. D.S. "Judicial institutions and legal culture in Indonesia". In: HOLT. Cu//ure andpo/f/fcs, p

246-3 1 8. Material sobre a Birm&nia e Cambodja 6 mais dificil de azhar, mas cf. HooKER. mega/ hfsroly, p.

1 50-1 52 (Bimlania) e 166-1 68 (Cambodja). Para uma visio gerd, cf. HooKER, M.B. fema/p/z//a/lsm: an

introduction to colonial and neo-colonial laws. Oxford, 1975.

63. DERRETT. Legg/ systems, p. 83.
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por outro's. No entanto, com a premissa de que o direito, ou polo menos o "direito
popular", era simplesmente "costume", de que costumes Crain uma questao de uso,
e de que o uso, portanto, era rei -- um circulo sem conexio do "dove ser" e do "6"
esse movimento representou -- ou ine]hor dino, ma] representou -- um sentido nativo
da justiga, e uma consonfncia social", utilizando elementos de uma visio alheia da
ordem, isto 6, de um -ZUcbB#aaz-. Depois da independ6ncia, o grupo que defendia
o afhn'rrbzr passou a ter como adversirios modernistas radicais que tinham muito
mats iniciativa, mas, apesar disso, continuou a existir, embora com manor vigor e
influ&ncia decrescente. Passaram tamb6m a dar menos importancia is perspectivas
estrangeiras. No entanto, nacionalismo sendo o que 6, essa nova visio tinha um
elemento idealista, as justificativas rominticas utilizadas polos culturalmente defen-
sivos6z. Mesmo tendo se tornado um pouco maid visfvel, a compreensao de que o

adam nio 6 um conjunto de costumes e sim uma visio do mundo I,ofk",e.'- . F . ,
poZ ye&zwf , ainda nio se consolidou totalmente68. ' ' "-u'"wc#Ff e nio

moral". Um inventfrio gigantesco de instituig6es altamente especfficas e frequente-

=aH£H=$HB$nBi'a:;:H;
de interesse, de Leiden para Nijmegen, possivelmente sob a influ6ncia de Van den Steenhoven.

68. A excegao, uma vez mats, de Von Banda-Beckmann, Pauper fn socfa/ con//nu/ : "0 ada/ 6 o universe

simb61ico segundo o qual os povos do arquip61ago indon6sio construham seu mundi [...] ada/ nio signHica cos-

tumes [...]" p. 1 13, 1 14. Em seu glossario, a palavm 6 "definida" homo "tradigao, costumes, direito, momlidade.

sistema politico e sistema legal", o que, a nio ser pda omissio de "etiqueta" e de "ritual", abrange quash tudo.

Minha depend6ncia em sua obra(e na de Koesnoe; cf. nota de rodap6 66) na fomlulagao que se segue 6 bastante

==='1==1==,== :1: : !=':1:=,=':,'==H;='=1=,1':=1:=
:;:;l.==,?Tm: ::= i!=z: ::f=='1'=:n:==::===::::=,
a16m disso, introduz nog6es coma "utica", que considers demasiado acad6micas para reproduzir o sentido
Coloquial da palavra.)

70. Essen termos variam nas diversas regimes da "Malfsia". Os citados arima sio um pouch ':javanistas". Para

uma discussio interessante sabre alguns deles, cf. KOESNOE. "Over de Operationele Beginselen voor het
Oplossen van Adatrechtsgeschillen" em seu Ops/e//e/?, p. 39-80

65. Entry os exemplos maid importantes, WILLINCK, G.D. /7ef /?ech/s/even der J141nang#abaz/ Ada/airs.

Leiden: [s.e.], 1909. ' VERGOUWEN, J.C. Fhe socfa/ clean;zariof7 af?d ci/aroma/y /aw of//ze Zola Ba/ak

of Nor/h Su/na/ra. Haia: [s.e.], 1964 [Trad. Scott-Kemball]. ' SOEPOMO, R. He/ 4da/prlvaa/rec;z/ vars

Mes/-Jma. Batavia: [s.e.], 1933. ' DJOJODIGOENO, M.M. & TIRTAWINA:rA, R. He/ .4da/privaarrech/

pa/I A41(tle/-./ava. Batavia: [s.e.], 1940. ' KORN, V.E. //ef Hda/lech/ van Ba/f. 2. ed. Haia: [s.e.], 1932.

Embora ,4da/ fosse, originalmente, uma palavra frabe ( 'ada) e, na verdade, deja normalmente traduzida por

'praxe", "costume", "uso" e "pratica", a raiz de onde se origina, '-w-d, tcm o sentido mais forte de "retomar '

'voltar", "reaparecer", "reverter", "reiterar" ( 'gird significa "ouLra vez") que realmente aproxima-se maid

do sentido indon6sio da palavra. De qualquer forma, a palavra usada mais comumente para "costume" nos

territ6rios islfmicos centrais n8o 6 'ada, e sim 'zll/ derivada da raiz '-rJ. que quer dizer "saber", "estar dente

de", "reconhecer", "ter conhecimento de '

66. B. ter Haar, .4da/ Z.aw, desenvolveu, em seu conceito de Bes/fss/ngsrechr (cujo significado 6 argo assim

homo "um direito frito por juizes" ou "um direito de precedentes") uma versio ligeiramente "popular" da

peoria do Direito ada/ (ele tinha at6 a esperanga de obter registros legais e ciLag6es de cason) em oposigao aa

enfaque maid ortodoxo de manual de Van Vollenhoven, embora o abandons das nog6es de regras e sang6es
avis e "administracionalistas" nunca tenha side uma boa ideia. Para o desenvolvimento da nogao de Re

cbzssraa/, sob a rubrica "Negara Hukum", na Indonesia independente, cf. Lev, "Judicial institutions", p. 258.

67. Para a discussio melhor, mats ponderada e melhor sustentada do ap6s-guerra, cujo tinico defeito 6 uma

visio um tanto ou quando ut6pica da vida rural, causada talvez pda nostalgia que o intelectual urbane dente

por uma sociedade "organica" que, na realidade, nunca existiu, cf. MOH. KOESNOE. /n/roduc/fon f/z/o in-

donesian adam law. 'N\\megan. \ 91 \ . ' \d. Report concerning a research ofadat Law on the islands ofBali e

Z,omZ)ok,] 97 1-1 973, N jjmegen, 1 977. ' Id. Ops/e//en over Hedendaagse .4dnr, .4dn/lech/, elz J?ech£s O/zf14/fk-

keling van Indonesia. N llmegen, 1911. ' \d. h4ugaw.at'ah, Een Wjjze vail Uolkbesluitvol'ding Holgens Adatre-

ch/. Nijmegen, 1 969. Para outras discuss6es igualmente valiosas, que tamb6m apresentam certa tend6ncia a

idealizagao do "tips de vida oriental" e um pouch de etnocentrismo em reagan, cf. DJOJODIGOENO, M.M.

Wa! is Rechf? Over de .bard van het Recut als SociaaZ Probes van Normeringen. N\jmegen, \969, once m

bases socio16gicas da elaboragao de nomias sio claramente reconhecidas. ' SOEPOMO, T. Kedudu#an 4daf

I)ihr mzldfan Mari. Plakata, 1947, onde o futuro do Direito do ada/ em um estado modemo em potential 6

considerado de forma bastante ponderada. A concentragao dos estudos sobre o direito do ada/, ap6s a Segun-

da Grande Guerra, em Nijmegen (cf. [b. JASPAN, M.A. The Red#ang m//age Zribz/na/ [Nijmegen, 1968]; '
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monte bastante complicadas que t6m como objetivo tornar maid eficiente a coops
radio no trabalho, na poll tica, e nos relacionamentos pessoais, vagamente reunidas
sob imagers de valor que sio culturalmente saturadas e bastante inde6midas 7'zl##m

("ajuste miituo"),gofomg roWamy ("uniio para suportar Eardos, ou dificuldades"), fo-

hmg-memohmy ("ajuda recfproca") -- regu]a a interagio social com um poder que 6

ao mesmo tempo soberano e submisso ':. E a vida ritual popular em toda a regiio
6 pontuada com simbolos prosaicos da profunda interRlsio das coisas: casamentos
com arroz, limpezas da aldeia, re6eig6es em comunidade72. O "dove ser", nesse cano,
aquela visio se/entao da coer6ncia coletiva, nio 6 nem uma execugio universal de
alguma ordem absoluta nem o exercicio meticuJoso de um dover c6smico; 6 a per-
6eigao silenciosa de um acordo coletivo.

Sem d6vida, como em outros contextos e com respeito a outras fort-nas de vida,
nio se pode esperar que uma situagao assim tio ideal e pedeita exista na prdtica:
assim como, pda ordem natural das coisas, as fHscas sempre sobein, o ser humano
tamb6m parece ter nascido para criar dificu]dades, e para fazer ma] uso das coisas.
A importancia do adam no sentido de julgamento, ou de uma maneira de categori-
zar assuntos, este, portanto, na tarefa prftica de pelo menos buscar aproximar-se
da harmonic sociale do decoro individual. e nio de abandons-los em beneHcio da

dissonfncia e da vertigeln social. Ele tem homo elemento principal os mecanismos
utilizados nas tomadas de decisao, e os procediinentos no scntido mais comporta-
menta], e nio t6cnicas para identificar o que realm-nente aconteceu ou m6todos para
estabelecer Ignites aos desejos dos magistr.ados ou do rei. Como demonstra o caso
de Regreg, que s6 6 excepcional com relagio a severidade do seu resultado final (e
n3o muito, mesmo nesse caso), a adjudicagio do agar relaciona-se com aquilo que
n6s, ocidentais, poderiainos chamar de etiqueta: um exams detalhado, paciente,
preciso e tranquilo das formas elaboradas para obter o consenso em uma comuni-
dade. O que imports a6mal 6 que essa unanimidade mental se manifesta nio tanto
no pr(5prio veredicto, que 6 apenas uin desenlace, um aplauso final a concordancia,
e sim nos processos p6blicos nos quaid 6 gerada. Para que o decoro sega preservado
6 preciso que sua preservagao seja visivel a todos.

Os proccssos a que me refiro sio sobretudo processos de discussio, um decoro
principalmente discursivo. Chega-se itlnanimidade, ou pelo menos iapar8ncia de

unanimidade, discutindo-se cada detalhe de

Oh, meu 6ilho querido

se o conselho Ihe chamar, voc& tem que responder;
se convidado,vocC deveir.

Se acontecer de voc6 ser chamado.

convidado para assistir um banquets do conselho.
coma bastante antes de it

e beba alguma coisa tamb6m;

pois em uma testa Oli em um banquete,
o comer e o beber t&m regras estritas

sentar-se e levantar-se t&m momentos adequados.
Li voc& teri que utiHzar todas saas boas maneiras

nunca esquecendo quem voc6 6
Seja educado em judo

e lembre-se de todas as regras,
mesmo quando estiver passando as 6olhas de betel ou ciaarros.

Mats tarde, quando chegar a hora dos discursos,

sempre tenha muito cuidado com o que diz:
um discus'so suave 6 um atributo da bondade.

Sempre diga a verdade

levando em consideragao as boas maneiras,
e procurando entender os sentimentos alheios.

QuaJldo vocC char, fHe humlldemente.

sempre se menosprezando.
Faga o possfvel para comportar-se corretamenee

e para controlar seus instintos.

Um membro do conselho deve viver de acordo com sells
prmcipios,

sua linguagem deve ser a do agar

seguindo o caminho da corregio
que 6 tranquilo come um mar sem ondas,

71. O errs que se comete normalmente, ao confundir essas ideias normativas com instituig6es especificas em

vez de considers-las apenas orientag6es morais que regem essas instituig6es, is vezes da origem a esforgos

bastante eruditos para estabelecer uma distingao entry das, em termos de alguma peoria dos "principios do

direito ada/", estabilizando seu significado. Para discuss6es mais realistas, sociologicamente falando, cf. JAY.

R.R. Javanese vf//agers: social relations in rural Modjokuto. Cambridge, Mass., 1 969; e KOENTJARAN-

INGRAT, R.M. "Some social-anthropological observations on Gotong Rojong practices in two villages of

centraIJava".Ithaca, 1961

72. A bibliografia sabre eases assuntos 6, sem davida, bastante vasta. Para um exemplo especffico, cf. meu The

f'e/felon odlava. Glencoe, 111., 1960, para 1, p. 1 1-1 18.
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estfvel como uma planlcie sem vento,
seu saber forme em seu coragio

e para sempre conscience dos conselhos dos mais velhosza.

Os ambientes onde esse tipo de processo acontece sio m61tiplos, abrangen-
do, como se deu no faso de Regreg, desde reunites domiciliares at6 conclaves
de todd a aldeia, e uma reuniio nlnal, onde chegam iunanimidade publicamente
demonstrada, uma assembleia correta, de mendes corretas, que tem tantos nomes
quando sejam os ambientes". Existe tamb6m uma conexio bastante explicita (como
ficou claro no faso de Regreg) com imagens dos desastres naturais e espirituais que
acontecerio se as condig6es estabe]ecidas pe]a reuniio final forem menosprezadas ou
suas conclus6es ignoradas. O argumento central, no entanto, 6 a concepgio de que
a busch da verdade -- seja essa a verdade circunstancial ou a dos principios -- 6 uma
tarefa ret6rica, uma aproximagio de pontos de vista atrav6s do uso persuasivo de
palavras sancionadas: as fuses, os usos idiomfticos, os propos que sio, na verdade,
parte do adair. Ou, como expressa sucintamente uma outra 66rmula do Minagkabau,
uma esp6cie de prov6rbio portico:

pols, no caso dessas 61timas, parece bem mais facil conseguir um ajuste, ainda que
parcia], entry a mat&ia-prima ]oca] e o maquin&'io estrangeiro. Por enquanto, po-
rem, ancorada na organizagio social das aldeias, sob a vigilancia dos sous guardiies

ais, adaptada is circunstincias locais, e expressa atrav6s de simbolos tmnb6m lo.
cais, ela permanece tio viva quanto as outras dual. E, como sodas essas outras coisas

que supostamente estio desaparecendo -- mulls, casta, e o imperador do Japao --
agora que a Modernidade finalmente chegou a essay panes, o adam tamb6m 6, a sua
maneira, extraordinariamente tenaz. ' '

At6 aqui, as ideias vindas de regimes distantes. E nio 6 que nio existam outras
coisas a serum ditas sobre das; praticamente tudo ainda terra que ser dino. No en-
tanto, como mencionei anteriormente, nio foi nem 6 minha intengao condensar as
nog6es islamicas, {ndicas ou malaias sobre as interconex6es ence normas e acon-

tecimentos, em algum dpo de manual para que litigantes expatriados possatn de-
monstrar que, sim, essas nog6es sio eaZmf/zir nog6es. Os dots enfoques principals
no direito comparativo -- o primeiro que considers que sua tare£a 6 comparar vfrias
estruturas de poder, e o segundo que se dedica a comparar os virios processes de
resolugio de conflito nas diferentes sociedades -- em minha opiniio, parecem nio ter
entendido bem qual 6 a questio: o primeiro devido a uma visio demasia(io aut6no-

ma do direho que o v4 como um "sistema jurfdico" isolado e autossuniciente, lutan-
do para .defender sua integridade analftica frente ao desleixo moral e conceptual da
vida cotidiana; e o segundo, devido a uina visio demasiado polftica do direito que
o ve como um conjunto pragmaticamente organizado de ardfTcios socials para pro-
mover certos mteresses e gerenciar conflitos de poder'a. Se os cstilos de adjudicagio
que se congregam aos.H/zicba ngem projetados polo bang, polo dba?ma e peso adam

lavra(s)". A tradugao de Von Banda-Beckmann 6: "A agua circula no tubo do bambu/ As palavras (decisao)
circulam atrav6s do /}?upa#ar (da decis5o unanime)/ A agua 6 conduzida atrav6s do bambu/ a verdade 6 reve-

lada (atravessada) pelo homem". O original 6: Bu/ek a/e de#pam6u/uah/Bzl/e# #a/o de# /I z papa//Hle baf///san

ball/ang/Hana ba///flan z/rang. Coma urang n8o tem nOmero ou g6nero, coma a maioria dos substantivos

austronesianos, poderia ser Iraduzido tanto por "homem" como por "ser humano

76. Para uma discuss5o critica excelente sobre essen dots enfoques, ou, coma shes chamam, paradigmas, que

no entanto, ao final, adota uma versio um pouco modificada do segundo ennoque, cf. COMOROFF, J.L. &

ROBERTS, S. Rzi/es a/zc/processes: the cultural logic of dispute in an african context. Chicago, 1 98 1 , p. 5-2 1.

Para um exemplo do primeiro paradigma (baseado nas leis), cf. POSPISIL, L. Kapazl#zi Pazra/?s and /Ae/r

/aws. New Haven, 1958; para um exemplo do segundo (baseado no processo), cf. MALINOWSK]. Cr/me
und custont in a savage society

A fgua circula nos canudos do bambu
O consenso circus;\ nas discuss6es que chegam a um acordo unfnime

A igua corry atrav6s do bambu
A verdade corre atrav6s do homem7s.

]3. A...H . ]ektns, avg. e \tad., Rantjak Dilabueh: A Minangkabclu Kahn, a specimen ofthe traditional !iterature

often/ra/ Sumo/ra, Ithaca, 1 958, p. 1 13-1 1 6. Fiz algumas modificag6es na tradugao de Johns, para evitar ter

de explicar detalhes etnograficos ou descrever o lugar do trecho na narrativa gerd. Sobre o papel fundamental

desempenhado polos prov6rbios, mfximas e outros typos de "dizeres estabelecidos" ou "discursos formais'

e outras coisas mais ou sqa, outros tipos de ret6rica na adjudicagao do ada/, cf.(uma vez mais, especifi-

camente sabre o A4inangkabau, mas o fen6meno 6 generalizado) BENDA-BECKMANN, Von. grope/'0' fn

socfa/ conrinirfQ, p. 1 14-1 15, 132-133.

74. A mais importante dessas, na Indonesia independents, 6 o ma#awara/z, originfrio do arabe, que significa

discussio comunitaria", "deliberagao coletiva" (cf. KOESNOE. Anus/awarab), mas 6 bastante abstrata e

ideo16gica, e palavras coma mupakaf (talnb6m de origem arabe, mas com uma assimilagao mais profunda)

acordo", "consenso": serugzt, "de uma s6 diregao"; sera/zzf, "com uma Qnica monte"; bi//ar, "unfnimo" "per-

feito"; rz/kan, "acoinodagao pacifica" e um grande n6mero de termos locais vernaculares (cf., p. ex., ibid.,

p. 9-15, sabre Sasak hegwndum, "discuss6es detalhadas"; BENDA-BECKMANN, Von. Propoer ilz socio/

conrfnlrfQ, p. 1 93, sabre o Minangkabau, selzllz ("consentimento") sao, em qualquer um dos lugares consi-

derados, maid comuns.

75. BENDA-BECKMANN, Von. Proper /n soda/ conffnzri0', p 115; original citado de NASROEN, M.
Z)asa FI/s(Z#ah .4da/ A#nalzgkabaz{. Jakarta, 1 957, p. 56. Uma vez mais, fiz modificag6es na tradugao, nests

casa para obter uma expressao idiomitica que fosse mais natural em ingl&s. O poema depende de um trocadil-

ho com a palavra bz{/ek, "redondo", que significa "circular", no sentido de "andar em volta", "ser distribuida '

quando se refers a agua(Z)z//ek aie) e "acordo unanime", quando se revere a um discurso(bu/ek kara, ka/o "pa-
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podem ou nio ser corretamente chamados de "direito" (os defensores do enfoque
"leis" os considerariam demasiado informais, e os entusiastas do enfoque "conflito"

demasiado abstratos) nio tem grande importancia; embora, pessoalmente, eu prefi
ra champ-los assim. O que imports 6 nio encobrir o seu poder imaginativo. Pois des

nio s6 regulamentam o comportamento, des o constroem.
E a esse poder imaginativo, consautivo ou interpretativo, uln poder que tem saas

ralzes nos recursos coletivos da cultura e nio na capacidade isolada de indivfduos

(argo que acredito ser semelhante em qualquer parte do mundo, pois duvido muito
que exista um gene jurfdico) que os estudos comparativos do direito, da justiga,
de processos forenses ou da adjudicagio deveriam, a meu ver, dar mais atengio. E
niles nesses m6todos e formas de conceber as situag6es de tomadas de decisio de

modo a que as leis estabelecidas possam ser aplicadas para solucioni-las (e tamb6m,
6 claro, nos pr6prios m6todos de 6ormu]agao e e]aboragao das leis), isto 6, naquilo
que venho chamando dc sensibilidade juridica -- que sc encontram os contrasted
mats informativos. E 6 tamb6m neles que a paixao do antrop61ogo pda colocagao de

perspectivas locais em sous devidos contextos locais, ou a dos juristas pda colocagio
de casos especrnlcos em molduras determinadas, podem encontrar-se e re6orgar-se
mutuamente. Na conclusio deste ensaio, e em conexio com a questio mats ampla

sobre o "amdlgama" (a meu ver, a palavra pedeita para o quc quero dizer) juridico
no mundo moderno, tentarei nio exatamente demonstrar essa verdade, mas fazer

suposig6es sobre o que aconteceria se partirmos do principio de que estou correto
ein minhas afinnag6es.

que tainb6m nio pods ser uma questio de localizar £en6menos id6nticos disfngados

sob Domes di6erentes. E uma terceira 6 que sejaln quais forum as conclus6es a que
cheguem estes estudos, estas devem ter colno refer&ncia o gerenciamento da diferen-
ga e nio sua eliminagio. Acontega o que acontecer no funtro distante - o domfnio
universal da justiga gulag ou a vit6ria final da mentalidade de mercado o futuro

proximo nio apresentara uma curva ascendente de uma uniformidade juridica que
se sobreponha is tradig6es (argo que, at6 o momento, fui forgado a ignorar nests
ensaio) ou. que as tome internamente iguais, e sim vert uma major particularizagao
dessas tradig6es. O universo jur£dico nio esb scndo coinprimido em uma bola, e
sim, expuldindo-se e multiplicando-se; e n6s mesmos estamos sendo conduzidos

mats para as convuls6es de alfa que para as resolug6es de omega.

Elsa ideia de que as coisas nio estio se aglutinando e sim rapidamente se sub-
dividindo (algo que a meu ver pods ser dito sobre a mudanga social como um dodo.

e nio s6 sobre o direito) 6 totalmente contrfria a algumas das principais doutrinas
das ci6ncias sociais contemporaneas, segundo as quads o mundo este ficando cada vez

mms inonotonamentejgual com a Modernidade -- 6iliais da Mcdonald's nos Campos
Elfsios e rocfP##f na China; que hf uma evolugio intrlnseca do Gemrfmicbf@- para o
GrseZ6c#/tP, do tradicionalismo para o racionalismo, da solidariedade mecAnica para
a solidariedade organica, do sfazlzfs para o contrato; que a infraestrutura p6s-capita-
lista, sob a fonda de corporag6es multinacionais e da tecnologia inFormatizada, eln
brave moldari as mcntes dos tonganos e dos yemens, duado a todas das um padrio
comum. No entanto, ela tamb6m se op6e a uma perspectiva muito importante sobre
o poder socia] do direito, ou pelo memos levallta d6vidas sobre suas aHlrmag6es; uina
perspectiva segundo a qual esse poder depende de um consenso normativo. Grant
Gilmore, em um pronunciamento feito do ptilpito das con£er6ncias Storrs, hf seth
argos, com a economia e o vigor que Ihe sio caracterfsticos, analisou esse argumento.
'A fungao do Dfrefto, em uma sociedade como a nossa", disse ele. '

[...] 6 6ornecer um mecanismo para a resolugao de disputas sobre cuja
confiabilidade, presttmivelmente, exista um consenso geraJ entre n6s.

Se a premissa 6or incorreta, e se nio houver consenso, seremos leva-

dos iguerra, a conflitos avis, a revolu$6es, e a administragao sistemf-
tica da jusEiga tornar-se-i uma extravagancia irrelevante e saudosista,

at6 que o tecido social tenha sido costurado uma vez mais, e que te-
nha surgido um novo consenso. No entailto, enqualato existir o con-

senso, o mecanismo 6ornecido pelo direito tem como fimgio garantir
que nossas mstituig6es possam adapter-se a mudangas que sio inevitf
vets, em um processo condnuo que seri sistemftico, gradual, e, dentro

do que 6 possivel em situag6es que envolvem sores humanos, racional77.

111

O direito, como venho afirmando um pouco em oposigio is pretens6es enco-
bertas pda ret6rica acad6mica -- 6 saber local; local nio s6 com respeito ao lugar, a
6poca, a categoria e variedade de sous tomas, mas tamb6m com relagio a sua note
caracteristica caracterizag6es vernfculas do que acontece ligadas a suposig6es
verniculas sobre o que 6 poss£vel. E a esse complexo de caracterizag6es e suposi-
g6es, est6rias sobre ocorr6ncias reais, apresentadas atrav6s de imagens relacionadas

a princfpios abstratos, que venho dando o noms de sensibilidade juridica. Sem
d6vida, ipso parecerf bastante vigo, mas, como observou Wittgenstein, o santo
padroeiro de tudo ipso que vem sendo dito aqui, um retrato aut&ntico de um ob-
jeto obscuro nio pode ser clara, certamente teri que ser obscuro. E melhor pintar
o mar como Turner o fez, do que tentar transforms-lo cm uma das vacas pintadas
por Constable.

Ainda que elusiva, essa perspectiva tem um nilmcro de implicag6es que sio mui-
to menos abstratas. Uma delay 6 que o estudo comparativo do direito nio pode ser
uma questao de trans6ormar diferengas concretas em semelhangas abstratas. Outra 6 77. GILMORE. T%e ages ofarnerfcan /aw, p. 1 09-1 10
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Minha objegio a esse argumento nio se relaciona com a esperanga de ordem,
razio, e estabilidade que ele cont6m, nem com uln ceticismo pouco trpico entry
norte-americanos a respeito do muito que pods ser obtido com o bom funciona-
mento do direito. Como Gilmore, tampouco sinto a garganta fechar quando ougo
char do governo de direito, ou quando imagino que a adjudicagio de confhtos inter-
nacionais em um Tribunal Mundial -- 'Arafat pezxws o Estado de Israel" -- syria onda

do futuro, ou quando penso que dedicar-se a construir uma teoria gerd do direito 6
uma aventura tio inverossimil coho a de dedicar-se iconstrugio de uma mfquina de
movimento perp6tuo O problema 6 quc um contrasts assim tio dristico, separando
o mundo em panes que, se ele fosse mugulmano, chamaria de Casa da Observincia
e Casa da Guerra, nio s6 faz o direito maid poderoso onde 6 memos necessirio, argo
assim como um extintor de inc6ndio que se apaga automaticamente quando o togo
flca demasiado quente, mas tamb6m - e isso 6 ainda mais importance, dadas as con-
dig6es em que ando a frente do consenso hoje em dia, lorna-o totalmente marginal
is inquietag6es mais s6rias da vida moderna. Se o direito precisa, mesmo "em uma
sociedade como a nossa" um tecido social bem costurado para poder funcionar. ele
nio 6 s6 uma "extravagancia saudosista"; l£ 6oi totalmente superado.

Felizmente ou infelizmente, no entanto, a ments juridica, em qualquer tipo de
sociedade, parece alimentar-se mais de desordem que de ordem. Ela opera, cada vez
mais, nio s6 eln iguas relativamente parades o6ensas criminals, conflitos matri-
moniais, transFer&ncias de propriedade -- mas em 3guas fortemente agitadas onde
os querelantes sio multid6es impessoais, as alegag6es ressentimentos morais, c os
veredictos programas socials, ou onde icapn-tra ou liberagao de diplomatas op6e-se
a capture ou liberagao de contas bancfrias. Nio hf muita d6vida de que, nesse lipo
de iguas, ele nio funciona muito bem. Mas nio hd nenhuma d6vida de que 6 nessas
fguas que ele estari funcionando cada vez maid, imedida em que tanto as injustigas
sociais em navel dom6stico, e as injustigas politicas em navel internacional, sejam
crescentemente expressas em termos de habilitagio e equidade, de legitimidade e
justiga, ou de direitos e obrigag6es. Como quake todas as outras instituig6es perma-
nentes -- a religiio, a arte, a ci6ncia, o Estado, a Eandlia -- o direito cstf envolvido em
um processo de aprender a sobreviver sem as certezas que o geraram.

A ideia de que os mecanismos do direito t&m uma utilidade valiosa s6 quando
o consenso pr6vio garailte seu poder social deriva, a meu ver, de uma perspectiva
do direito, que por sua vez, como reconhece o Professor Gilmore, deriva daquele
estoico nervoso, o Magistrado Holmes, como una reflexio passiva da comunidade
na qual exists: "0 direito replete [essa parte 6 de Gilmore] mas, em nenhum sentido,
determina o saber moral de uma sociedade. Os valores dc uma sociedade razoavel-

tnente )usta se refletirio em um dircito razoavelmente jusco [...] Os valores de uma
sociedade injusta se refletirio em um direito injusto"'*.

uma parte ativa dessa sociedade. flagg, d&a?ma e /Half... ills recbf, e direito. dio
waa m comumdades onde existem (isto 6, as sensibilidades que des representam o
fMem): e as trarlsHorma-n tamb6m juntamente com um grande ntimero de outras
coisas, e em gratis diferentes nos virios contextos -- naquilo que essay comunidades
sio tanto juridicamellte, se 6 que me permitem finer essa afirmagio, ou, se nio tenho
essa permissio, humaJlamente.

O direito, mesmo um tipo de direito tio tecnocrata como o nosso, 6, em uma
palavra, construtivo; em outta, constitutivo; em uma terceira, 6ormacional. Uma

p'rspectlva, deja qual for sua origem, segundo a qual a adjudicagio pasha a ser uma
forma voluntf'ia de disciplinar desejos, ou uma devida sistematizagio de deveres,
ou uma harmonica harmonizagio de comportamentos -- ou que ela consists em uma

agro de valores coletivos tacitamente residentes em precedentes, estatutos e
constituig6es -- contribui para uma de6inigao de um estiJo de vida social (dirfamos.
uma cultura?) tanto.quanto perspectivas que a6lrmassem que a virtude 6 a g16ria do
.;-..:.-. ...' . az o mundo girar, ou que arima de uma floresta de pe-homem, ou que o dinheiro ' ' "'' ' - o '-''- -'

riquitos esta uma marquise de periquitos, o fariam. Essas nog6es sio parte daquilo
que a ordem significa; sio pontos de vista da comunidade, e nio sous ecos

Em conjunto, essas dubs proposig6es, que o direito 6 saber local e nio um prin-
cipio abstrato e que ele constr6ia vida social em vez de refleti-la, ou, melhor dino.

de meramerue reneti-la, lava-nos a uma visio posco ortodoxa sobrc a metodologia
um estudo comparativo: a tradugio cultural. Em vez de ser um exerdcio de

taxtonomia instituciona], uma homenagem aos instrumentos tribais de controls
social, ou uma busca do g od se/mPr?" aeg#z/m ez &o m fif (sodas das atividades.
em si mesmas, bastante merit6rias, embora eu, pessoalmente, nio tenha muita
espe'anna com relagio a tiltima) um en6oque comparativo no estudo do direito
pasha a ser uma tentativa, como o foi neste ensaio, de formular caracterfsticas de

um tipo de sensibilidade jurfdica, em termos das pressuposig6es, preocupag6es, e

de um corps de direito confifvel 6 que ele corresponda aos sentimentos e necessidades reals da comunidade

spam esses certos ou errados", e foi extraida de HOLMES Jr. fhe com/non Z,aw. Cambridge, Mass., 1963, p.
36 [org. M. de W. Howe]. At6 que panto este dzcfzlm presume uma exist&ncia de "sentimentos e necessidades"

pr6via e independentemente a exist6ncia de um "corps de direito" (e, a16m disco, que "o certo e o errado" s5o

terceiras panes, tamb6m independentes) de modo que a "confiabilidade" pudesse vir a ser medida polo grau

de adequagao do compo de direito, um elements construido, aos sentimentos e necessidades, um elements

natural, parece nio ter sido notado nem por Gilmore, nem por seu ilustre predecessor
78. Ibid., p. 1 10-1 1 1. A citagao de Holmes, "tudo sobre a jurisprud6ncia [reduzido] a uma dec]aragao Qnica

e terrivel" que Gilmore diz estar parafraseando encontra-se a p. 49: "A primeira condigao para a exist6ncia
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estruturas de agro caracter(sticks de outra sensibilidade jurrdica. Ou, de forma um
pouco mais prftica, ter algum sucesso nesseg a dlezl hcrmen&utico com refer&n-
cia a algum problema especrfico, como a relagao entry o estabelecimento de nor-
mas e a representagao de datos (ou a representagao de normas e o estabelecimento
de datos). Essa tarefa 6 um pouco como tentar anglicizar Dante, ou simplificar a
matemitica da teoria do quantum para o consumo de massa, um empreendimento
impeneito, aproximado, e improvisado, como seguramente demonstrei. No en-
tanto, se nio quisennos nos resignar imonotonia de nossos pr6prios horizontes,
ou confonnarmo-nos com a admiragio futil de objetos fantisticos, 6 judo o que
temos, e tem if suns utilidades.

Uma dessas utilidades 6 que, nesse enFoque, o direito une-se, uma vez maid, is
outras grandes 6ormag6es culalrais da vida humana a moral, a arte, a tecnologia, a
ci6ncia, a religiio, a divisio de trabalho, a hist6ria (categorias que, por sua vez, nio
sio nem mais unitirias, nem inais deninidas, nem mais universais, do que o direito)
sem ser tragado por das, nem transFonnando-se em uma esp6cie de auxiliar dc servi-
gos gerais de sua 6orga construtiva. Para o direito, homo para essas outras categorias,
as dispers6es e descontinuidades da vida moderns sio realidades que, de alguma ma
neira, terio que compreender, se quiserem manter suas pr6prias forgas. Se ele seri
capaz de compreend8-las ou nao, nests contexto ou em outros, com relagao a esse ou
aquele assunto, utilizando eases ou aqueles conceitos, ainda nio sabemos, e hi razio

su6iciente para um pessimismo como o de Holmes, cmbora nio para ficar tio satis-
6eito como ele com suas conclus6es. Entretanto, no caso do direito, a dificuldade nio
6 major nem manor do que aquela que teri que ser enfrentada por qualquer outra
instituigio cultural: o direito barf progressos se puder contornar a dissensio "guer-
ra, conflitos avis e revolug6cs". Se ipso nio for possfvel, nio progredird. Uma forma
garantida de chegar a um 6im trfgico syria imaginar que a variedade nio exists, ou
esperar, simplesmente, que ela desaparecesse.

6 uma Ease, e sim uma condigio solidi6lcada.

A inedida em que se foi solidi6icando, e fazendo surgir uma variedade de tipos
esdnfxulos, cotnegou tamb6m a ser discutida sob uma variedade de rubricas -- "plu-

mo jurfdico", "transplanted jurfdicos", "migrag6es jurfdicas", ':slncredsmo lud-
alco", 'dreito externo" (em oposigao ao direito interno), "direito de advogados"
(por oposigio ao direito costumeiro ou de leigos"; a pr6pria muldplicidade de tcr-
mos ji demonstra o canter improvisado das discuss6es'9. Pessoalmente. adotarei o
termo ' pluralismo juridico" sobretudo porque parece comprometer-nos menos. na
realidade, s6 nos comprometendo com a mora afirmagao de que a variedade existe;
e principalmente porque n5o nos compromete com a nogio de que o £en6meno. em
sua totalidade, pode ser redux'vel a apenas um outro capftulo na hist6ria da opres -
1-.c ': quem engana a quem, quando, olde e como. Sejam quais 6orem os motivos que
levaraln a introdugao de formas ocidentais do direito em contextos nio octdentais.

79. Cf. fpz/er a/ia, HooKER, M.B. feed/ p/lira/fsm: an introduction to colonial and neo-colonial laws. Ox.

ford, 1975. ' BURMAN, S.B. & BARREL-BOND, B.E. (orgs.). Z%e finposfrfon of/aw Nova York. 1979. .

GALANTER. The modemization of law. In: WEINER, M.(org.). A4odemzza/foa. Nova York, 1 966, p. 153-

1 65. ' Id. "The displacement of traditional law in modem India". ./puma/ ofSocfa/ /ssues 24 ( 1 968), P. 65-gl.

e and Hfs/o/y 14 (1 972), P. 7 1 -96. ' A HANNIGAN, St.J. "The Imposition of Western Law Forms on Primi-

tive Societies". Ca/npara/ive S/udfes fn Soclep andHfsro/y 4( 1 961-1 962), P. 1 -9. ' ROSE, V. "The migration

ot the common law: India". I,aw gzlarler/y Rwiew 76(1960), P. 59-63. ' ANDERSON, J.N.D. "Conflict of

=';1=.===' .=1::1:=='=1= :;1=='='===11:1'=£'=:,:===T===
York, 1 963, p. 220-246. . WATSON, A. Z,ega/ #ansp/a/z/s: an approach to comparative law. Edinburgh, 1 974.

BECKSTROM, J.H. "Transplantation of legal systems: an early report on the reception of westem laws in

Ethiopia". .4merfcan Joz/rna/ of Co/npa/alive faw 2 1 (1973), P. 557-583. . JASPAN, M.A. "In quest of new

law: the perplexity of legal syncretism in Indonesia". Co/npararfve Srudzes IP? Sock and Hfs/o/y 7( ] 964-

1 965), P. 252-266. HA:l'ANAKA, S. "Conflict of laws in a New Guinea highlands society". J14dH 8 (1 973), P.

59-73. . SCHILLER, A.A. "Convict of laws in Indonesia". /for Zas/erPZ Quarrel/y 2 (1 942- 1 943), P. 3 1 -.47.

#

Como eu vinha dizendo, nos dias de hole, nio 6 tio difTcil encontrar dissensio,
deja essa juridica ou de outdo tipo qualquer. Convivemos com demasiadas diFerengas,
que surgiram muito rapidamente. No entanto, 6 no c:unpo internacional que mais
facihnente encontrareinos essas diferengas, principalmente naquela parte que passou
a ser chamada, a meu ver um pouco tendenciosamente, de Terceiro Mundo; e ainda
maid especi6icamente nas interag6es entre o Terceiro Mundo e aquele mundo que,
nessa taxionomia de cabega]ho de jorna], suponho seja ainda chamado de Primeiro:

ou seja, o Ocidente. O advogado que tenha atragio por casos difTceis ou por um

direito corrupto, e o antrop61ogo cuja atragao principal seja tradig6es deturpadas e
incoer6ncia cultural encontrario aqui mais do que o su6iciente para satisfazer subs
petr,) nll,lc ; nr-T; n,3'-'x,..lla\.v\,0.
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e eu nio tenho qualquer oposigao ivisio de que esses motivos, de um modo gcral,
nio 6oram limuito filantr6picos, o que este sucedendo com as sensibilidades jurfdi-
cas no Terceiro Mundo, nio este se tornando nem um pouco mais claro com a ajuda
dessas categorias opinativas da po16mica p6s-colonial.

Essas transformag6es tatnpouco tornam-se lnais claus com a ajuda das catego
das (um pouco mais equanimes, ou que polo menos soam um pouco mais equa-
nimes) do direito internacional. Independente do uso que alguns elementos dense

direito -- regulamentos diplomfticos, doutrinas da liberdade dos mares, c6digos re-
lativos a prisioneiros de guerra -- possam ou nio ter para a organizagio das relag6es
entry parses, esses elementos nio sio nem os minimos denominadores comlms no
catilogo mundial de perspectives do direito, nem pretnissas universais subjacentes a
today essas perspectivas, e sim projeg6es de aspectos de nossas pr6prias perspectives
no palco do tnundo. lsso nio 6 assim tio ruim (sob minhas pr6prias luzes locais, as
nog6es jefhrsonianas de direitos humaaos sio melhores que as de Lenin) a nio scr
polo cato de que nos induz a imaginar que existe mats comunidade dc espfrito no
mundo do que existe realmente ou a confundir converg&ncia de vocabulirios com
converg&ncia de pontos de vista. Entretanto, a questio central que resulta desse
florescimento do pluralismo jurfdico no mundo moderno, a saber, como 6 possfvel
entender a ftmgio do direito quando as suns vfrias express6es se tornaram tio ir-
racionalmente misturadas -- nio consegue sequer ser examinada pdas formulas Llm
tanto ou quando simp16rias dense direito.

De qualquer korma, "florescimento" nio 6 uma palavra demasiado corte no contexto,
embora deja lun pouco ir6nica. E bem possivel que nem todos os parses do Terceiro Mum
do estejam na situagao da Eti6pia, que nos plos de 1960(antes que os n'stares simplifi-

cassem algumas coisas e complicassem oua'as) ostentava nio s6 lun conjunto de tradig6es
jurfdicas aibais -- da(];a]]a pastori] a Amhara agrfcola que se difierenciavam proRuada-
mente ence si, algumas filncionando em um contexto cristio, outras em contextos mu

guJmalos, outrm ainda em areas pages, mas tamb6m um c6digo imperial cesaropapista
datado do s6culo XVll, vers6es-Waffle Sb(@f dofarfa introduzido aproximadamente no

s6cu[o X, Lun cd)digo penal suigo, c6digos processuais 6'alceses de direito civil, marftimo,
comercia[e pcna[, e uln c(3digo processua] ing]&s de direito civil, bem como ulna ]egis]a-
gio par[mnentarista administrada por um Thbuna] Superior Civi](culos membros Cram,
at6 1957, magisa'ados ingleses) e um decreto real administrado por lun Supremo THbu-

nal Imperial(culos membros, se asta 6 a palavra adequada, Cram, at6 1974, membros do
Lego de Judi):'. Apesar disso, em 6ormas menos exageradas, o ecletismo jurrdico -- argo

comum em todos os poses em desenvol-lllnento so ' argo est,ta], argo tradicional --6

80. HooKER. fema/p/ura/fsm, p. 393-394. Nio saberiamos dizer homo este a situagao desde a tomada do

poder pecos militares em 1 974, a nio ser que existe agora um alto nQmero de tribunais militares a16m dos out-

ros que mencionamos. O c6digo civil, esbogado por peritos do continents, que aparentemente divertiram-se

bastante com esse trabalho, cont6m 3.367 artigos, o que o roma um dos maiores c6digos avis do mundi con-

temporaneo (ibid., p. 399). Pessoalmente, 6 claro, nio tenho a manor intengao de argumentar que o "ecletismo

juridico" exists somente no Terceiro Mundi ou que esse nio tem uma exist6ncia hist6rica bastante tonga (cf.

WATSON. fema/ /rand /ants); afirmo apenas que, no moments, esse ecletismo ocorre principalmente nos
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coment6rios indesej3veis, "padrao") 6 o discurso que se desenvolve sob um conjunto de

regras, premissas, conveng6es, crit6rios, crengas, que, polo memos em teoria, nos dizem
o que fazer para solucionar problemas e resolver confhtos "em cada porto onde depoi-
mcntos ou declarag6es parecem nio estar de acordo"82. E o tipo de linguagem que os
cientistas normalmente imaginam ter(e, fHando sobre um vasto nllmero de pesquisas,
t&m realmente) e crfticos hter3rios almejam tanto que permanentemente acham que,

6malmente, estio quake conseguindo(e em certos momentos, ou em circunsthlcias espe '
cMcas realmente conseguem). No entanto, 6 tamb6m o tipo de discurso que rego a reso-

lu$o "racional" de confhtos com procedimentos "confiiveis" -- leia-se consensuais -- do
Profusor Gilmore uma confiabihdade que indubitavelmente ocorre, a nio ser, como ele

bem observa, quando nio ocorre. O discurso norma], escreve ]lortX "6 qualquer discurso
(cientfflco, politico, teo16gico, ou outros mats) que incorpora crit6rios ji estabelecidos e
aceitos para chegar a um acordo"83. E]e di lugar a uma situagio

na qua[ todas as diverg6ncias residuais passam a [ser] consideradas "nio

cognitivas" ou meramente verbais, ou mesmo temporfrias -- e capazes de

ser resolvidas por alguma akio posterior. O que imports 6 que dove haver
acordo sobre o que deveria ser 6eito para que a solugio pudesse ser en-
contrada. Neste interim, os interlocutores podem concordar em di6erir --

satisfazendo-se temporariamente, com a racionalidade uns dos outros".

coisa, desde uma police sem sentido at6 uma revolugao intelectual[...]86

E a elsa tarefa irregular, "o estudo do discurso anormal sob o ponto de vista de

algum discurso normal", como diz RortX "uma tentativa de auer sentido daquiJo
estamos ainda demasiado inseguros para [sa-

86.Ibid., P. 320

+ No original: "We can/eal/e rbe vied /o v /Ae paring". O autor usa aqui um trocadilho com o verbo "to

vex ' que tem o sentido de irritar, aborrecer, perturbar, mas tamb6m de discutir a funds, debater profundamen-

te, "martelar" (uma questao); e o adjetivo "vexed", vexado; irritado, aborrecido contrariado neHirbado ' ma-
tamb6m discutido, debatido (assunto) [N.T.]. ' -' '---, rv- 'u- uauv- - --a '

87. CARDOZO, N.B. meg/ow/A of/aw New Haven: Yale University Press, 1 924, p. 145.

O discurso "anormal" (ou nio padrio) 6, assim, o discurso em que "crit6rios
jiestabelecidos e aceitos para chegar a um acordo" nio sio o pixo ao redor do qual
se move a comunicagao; e o objetivo de sua elaboragio nio 6 a avaliagao de pontos

de vista divergentes em termos de algum tipo de modelo tamb6m aceito, segundo o

qual essen pontos de vista podem ser apreciados e comparados uns com os outros.
A esperanga de chegar-se a um acordo nio deixa de existir. Os individuos ocasional
inente mudam totalmente de opiniao ou polo menos reduzem sua objegao pda me-
tade, como resultado de informag6es mais precisas sobre aquilo que os indiv£duos

ou grupo de indivfduos com opini6es opostas acreditam. No entanto, "a diverg6ncia

estimulante e produtiva" -- como posco saber o que penso at6 que entenda o que
voc6 diz -- 6 reconhecida como um processo nio menos racional8s.

lucionaria; cf. KUHN, T. T%e s/rz/c/zfre ofscfelzf@c repo/u/joni. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press,

1 970. ' Id. T%e essenrla/ fenslo/z. Chicago: University of Chicago Press, 1977.

82. Ibid., p. 316. Minha prener&ncia por padrao/nao padrao 6 resultado de uma aversRo pdas implicag6es de

patologia imbuidas em normal/anormal (ja uma revis5o dos termos de Kuhn, que steam demasiado politicos,

normal/revolucionario) e tamb6m por uma aversio a tipos purrs, dualismos dicot6micos, e contrastes absolutes.

83.Ibid.,p. ll

84.Ibid.,p. 316.

85.Ibid.,p.318
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ber como, precisamente, ou adequadamente] descrev&-lo e com ipso, iniciar uma
exposigio [sistemitica] de sous atributos", que passou a ser chamada de hermen6u-
tica - um termo que, apesar de sua apar&ncia grega, de seu passado teo16gico, e da
pretensio do Herr Professor nio precise assustar-nos, pois, sob o noms mais acon-

chegante e inenos complicado de interpretagao, 6 exatamente aquino sobre o que,
peso menos um ndmero significativo entry n6s, vem fHando ha bastante tempo"'
De cato, 6 nesse contexto que hf uma necessidade urgente daquela conversa no navel
do "monte de formigas" entry antrop61ogos, absortos nas peculiaridades de cason

etnogriHtcos, e advogados, envolvidos com as especi6icidades de casos legais, que
propus na primeira parte deste ensaio como o meio mais prftico de estes aficionados

ao saber local que sio tio diFerentes - se ajudarem mutuamente na resolugio de

problemas nio exatamente comuns, mas polo menos aims. O pluralismo juridico,
que atraio advogado porque 6 juridico e o antrop61ogo porque 6 plural, pareceria

ser exatamente o tipo de fen6meno que nenhum dos dais poderia deixar, com segu-
rmaga, aos cuidados do outro.

Uma hermen&utica do pluralismo jurfdico - uma tentativa de representar de
uma forma razoaveimente inteligivel, situag6es homo a da Eti6pia, selam das no
Terceiro ou no Segundo Mundo, ou, agora quc os desafios das ideias de que para
cada estado, um direito estio chegando mais porto de casa, at6 no Primeiro Mun-
do -- nio signi6lca, portanto, a construgao de algum esperanto milagroso no qual
qualquer coisa que sega diferente, original, sobressalente, ou estranha, possa ser dina
de uma inaneira absoluta e neutra: o tipo de coisa que Rebecca West liquidou quando
afirmou, sobre uma publicagio das Nag6es Unidas, que, em defer6ncia a pomba da
paz, tinha sido escrita em uJn ing16s "de pombo"(Paul Bohmlnan, um conhecido
antrop61ogo do direito, desesperado, como qualquer um ficaria, com o longo debate
a respeito do direito #ricano, se este deveria ser analisado em termos de conccitos
#ricanos ou de conceitos ocidentais, sugeriu carta vez, com aparente seriedade, que

X

incas, que trouxe consigo um controle visjvel e a diregio iesquerda); ocupada,
e de um modo gerd administrada peso ex6rcito japon&s de 1942 a 1945; e, em

+ Abreviagao deJolmzr/a /rapes/arfoPZ, linguagem da informftica usada especialmente para cflculos cientfficos

88. RORTY. Phf/osophy and /he mirror ofnarzfre, p. 320. O uso que Rorty faz do terms hermen6utica para

expressar um discurso normal sobre discursos anormais (e de "epistemologia" para um discurso normal sabre

outro discurso normal) nio 6, ele pr6prio, muito nomlal, e nio estou disposto a endossi-lo totalmente. Co-

mentfrios bastante comuns sabre o direito, a antropologia, a literatura ou a teologia, tamb6m podem, a meu

ver, ser chamados de hemten6utica. Quanto a epistemologia, embora eu compartilhe da aversio que Rorty

Lem pele termo na sua forma tradicional, nio me parece ser o oposto de hermen&utica, e sim, simplesmente,

uma outra coisa a saber, uma teoria do conhecimento. No entanto, esse a meu ver subterfugio termino16-

gico nio tem nenhuma relevincia especifica para o assunto de que tralamos no memento. Para minha opiniao

sabre o que 6 exatamente interpretagao na antropologia, cf. meu "Thick description: toward an interpretive

theory of culture". In: Z%e ilzferpre/arian oV c r/fzlrei, p. 3-30.

* No original, o adjetivo 6 "pidgin", uma abreviagao de "pidgeon", a palavra inglesa para pombo. "Pidgin

English" 6 o ing16s simplificado, para comunicagao entry pessoas de vfrias nacionalidades, que surgiu princi-

pa[mente com o ]mp6rio BritanicoIN.T.].

228 229



logo depois, invadida polos interesses politicos e econC)micos da America do
Norte, da Asia Oriental, da Australia, da Europa, da Uniio Sovi6tica e do Orien-
te M6dio -- nio exists praticamente nenhuma forma de sensibilidade juridica a
qual nio tenha sido exposta, a nio ser talvez a africana ou a dos esquim6s.

Ji me referii natureza gerd dos procedimentos jurfdicos nas Indias Orientais
Holandesas, quando frei sobre o a/hZ: em oposigao ao adn'ec#t. Ein ess6ncia, era
um tipo de sistema onde prevalecia o princfpio do "a cada um o seu" (como pre '
gava a homilia, "o igual com o igua16 uma virtude") e o governo holand6s tinha
o arbitrio Heal sobre quem era cada um, e o que exatamente constituja o seu89. A
diferenga fundamental era bastante clara: era entre os europeus e os nio europeus-

No entanto, havia demasiadas esp6cies de nio europeus, e, entry os europeus, de-
masiadas diverg6ncias entre os modernistas decididos, os orientahstas decididos, ou
os telnporizadores decididos, e, a]6m disso, demasiadas situag6es em que a vida de
indivfduos em lados opostos das linhas divis6rias se cruzava. Com tudo isso, a apa '
rente simplicidade te6rica era nada mais que uma moldura para a dissimulagio gerd.

A hist6ria dessa dissimulagao 6, sem d6vida, longa e instivel, repleta de codify
cag6es bem-intencionadas e mudangas drfsticas nas poHticas. No entanto, no inicio
do s6culo XX, ela havia mais ou memos atingido a forma (ou a nio forma) que tinha
quando a Repiiblica finalmente a herdou: tr&s classes juridical principals europeus,
nadvos e orientals estrangeiros; dois tribunais hierdrquicos principals -- o primeiro
um Rrc&Mfaaf administrativo, culos membros Cram burocratas juridicos, e o se-
gundo, colonial administrativo, culos membros Cram peritos em assuntos locais; e
uma enormidade de casos especiais, acordos especificos e prfticas inassimiliveis que
encobriam as diferengas entry as classes e misturavam todas as hierarquiasP '.

Quando iclassificagao, os fatores que mais a dificultavam cram a qualidade
porosa da categoria "estrangeiros orientais", da qual estavam sempre escapando
virios tipos de individuos socialmente intermedifrios, que tinham um f taf@s de
quash europeus; a posigio ambrgua de indon6sios "cultos", que algumas vezes
Cram considerados nativos, outras vezes nio; e um enorme conjunto de regras
que Cram elaboradas para "dar um jeito" nas leis quando estas 61timas atrapa-

89. Para uma descrigao maid gera] do desenvolvimento juridico nas Indias Orientais Holandesas, cf. FURNl-

VALL, J.S. Ne//zer/ands /ndfa: a study of plural economy. Cambridge, 1944. - SUPOMO. Sfs/im Htlkum di

[ndotlesia Sebe£um Penang Dtinia [r. ]acarta, \ 951. ' HOOKER, $v] .B. .4 concise legal +]isrory o/SoL]theast

,4sfa. Oxford, 1978, cap. 7. ' HooKER. fema/p/ ra/ism, cap- 5. ' HooKER, M.B. .4daf /aw lpz moderlz /n-

donesfa. Kuala Lumpur, 1978, cap. 4. ' LEV. D. Judicialinstitutions and legalculture in Indonesia. In: HOLT,

C. Czl//tire andpo/fries ilz /ndonesfa. Ithaca: Comell University Press, 1972, p. 246-3 18.

90. Para uma revis5o sumfria e sistematizada de judo isso, cf. HOEBEL, E.A. & SCHILLER, A.A. "Intro-

duction". In: TER HAAR. .4da//aw. Cf. LOGEMANN, J.H.A. /{ef Sfaa/spec;zf van/ndones/d. /{ef Formed/

Sys/em. gaia/Bandung, 1955, p. 1 7-30. O sistema de tribunais era na realidade bastante mais complexo que
ipso, dada a exist6ncia de vfrios procedimentos re]ativamente distintos, nas regimes da co]6nia que eram ad-

ministradas "direta" ou "indiretamente". Cf. HooKER. fema/p/z£ra/ism, p. 275-277.
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era sobretudo ec16tico, nio s6 a expressar-se, mas a expressar-se aos gritos. Todos os

grupos sociais, desde os militares e funcion6rios p6blicos at6 escolares e posseiros
rurais, dividiram-se em facg6es adversarias, com 6dios profundos; um destino a que
nio escaparam os julzes, advogados, estudiosos de direito, legisjadores e policiais.

Ao inv6s de desaparecer junto com os holandeses, o pluralismo juridico explodiu
a coinplicada estrutura institutional que, por maior que fosse sua parcialidade, o
continha anteriormente.

A ironia, que passou quash desapercebida na 6poca, m's que hole, quando li
sabemos qual foi seu cusco humano, 6 bastante evidence, foi que esse florescimen-
to de diverg&ncias sobre tudo e sobre qualquer coisa ocorreu sob a forma de um
nacionalismo radicalmente unitirio, que, em noms de uma integragio social sem

excegao e difundida por toda a sociedade, negava a legitimidade dessa dissensio, e
algumas vezes at6 a sua pr6pria exist&ncia. No caso do direito, esse nacionalismo
atuou no sentido de tentar subordinar as sensibilidades jurfdicas estabelecidas -- a
inugulmana, a do adam, a {ndica, a ocidental, e outras maid -- a uma sensibilidade
nova, visioniria, chamada de "revolucionfria", cuja hostilidade era bem mais cla-
ra que sell conteddo. A reagao initial ao descr6dito dos procedimentos juridicos
coloniais e i acentuagio do problema que des tentavam solucionar um nQmero
incomensurfvel de conceitos de justiga -- foi acreditar que esses procedimentos 6

que tinham causado os problemas, e que, eliminando-se uns, os outros seriam eli-
minados automaticamente.

As coisas nio aconteceram exatamente assim. Ao inv6s de uma comunhio ge-
rd em nome de uma identidade nacional recuperada, o que houve em seu noms
foi uma diverg6ncia gerd. No que diz respeito ao direito, essa dissensio ocorreu

parcialmente (como tamb6m mostrou Daniel Lev) sob a forma de uma luta dc tr6s
cantos, entry os jufzes, os promotores, e a pollcia polo controle do aparato !urfdico
ocidenta] sem os ocidentais, e portanto nacional, que surgiu com o colapso das cate-

gorias raciais pr6vias, e dos tribunals segregados. Os juizes, na esperanga de hcrdar
o alto ffaz:ws de sous predecessores holandeses, sem o odor colonial que era associado
a esse stazrz/s, procuraram nos modelos do direito costumeiro, especialmente no
norte-alncricano, a sustentagao para sua posigio (at6 tentaram, sem qualquer suces-
so. instituir a revisio judicial). Os promotores, procuraildo corrigir o baixo iZafas de
sous predecessores, os "oficiais de justiga nativos", que eru-n pouco mais que c16rigos

juridicos glorificados, tentaram copiar os modelos do direito civil do continente,
um tipo de juga d'!#sfmct& , para melhorar seu sfazrz/s. E a pollcia, procurando
independizar-se nio somente dos jufzes e dos prom.otores, mas tamb6m dos minis-
tros de justiga e dos chefes do estado-maior do Ex6rcito, e gragas a isso escapar da
imagem de cachorro de corrida com que eras vistos pda populagio, proc'lraram
no papal de vanguarda que haviam desempenhado na Revolugio um modelo que
renovasse o seu92. Em parte, a dissensio ocorreu sob a forma de um revigoramento

111 HBS R G H liU:
major autoridade, e na visio extremista dos que deHendiaJn um "Estado lslamico".
at6 mesmo um sfafz/i constitucional9s. E, em parte ocorreu sob a Forma de uma re-
novagao, gerenciada em navel local, do movimento arian'erbz-, apresentado nests caso

como um "direito do povo", genuinamente indon6sio, um baluarte contra qualquer
tipo de direito estrangeiro e portanto impuro: tanto o "positivista" do Ocidente. o
"dogmatista" do Oriente M6dio ou o "feudaJista" Indico94. ''

Deixando de lado a questio de como sodas essas lutas terminaram (na realidade
das nio terminaram; simplesmente continuaram a existir, e, provavelmente, ainda
contmuario a enstir por tempo indefinido, de lun modo ou de outro), as convuls6es
sociais e politicas que resultaram dessa sucessio de invasio, reagao e revolugao em
uma tlnica d6cada -- e de golpe, assassinatos eln massa, e governo militar na d6cada

seguinte -- nio 6izeram com que as concepg6cs do direito ou a sua prftica se tornasse

periferica ao desenvolvimento social como um dodo. Ao contra'io, essas concepg6es
e essas praacas passaram a ser ainda mats centrais para esse desenvolvimentoPS. O

esfor$o par ' 'ssociar as concepg6es se/entio da coexist6ncia com as formulas como/

93. LEV. /s/amfc cozlr/s

94. Sabre o ada/lech/ (chamado entio de Azlkzlm ajar) na Reptiblica, cf. Jaspan "In quest of new law". Nesse

casa, as quest6es se complicavam pele fate de que ataques diretos ao "lsli" sgo mats ou ments invifveis na

Indonesia, que se autodefine como uma sociedade, um sistema politico, e uma populagao mus. Os fartes sen-

timentos anti-gan'a dos te6ricos do direito ada/ tinham que ser expresses de uma forma um tanto ou quanto

indireta, pris at6 mesmo os de6ensores mais acirrados da ocidentalizagao ou da islamizagao simulavam carta

devogao ao ajar e ao "espirito indon6sio" e tamb6m porque, explicitamente em Bali, e implicitamente em

muitas regimes de Java, muito daquilo que 6 considerado coma sends ajar 6, na realidade, indigo em seu

cardter e em sua origem. Em situagdes coma essas, as political do tips "sou-mats-auL6ntico-que-voc6" podem
tamar-se extremamente elaboradas e extraordinariamente subs.

95. Mesmo durante os massacres de 1 965, quando provavelmente um nQmero entre 250 mil e 750 mil indon6

sids denham fido assassinados por outros indon6sios, um tips perverso dejustiga ainda persistia. Na regiao de

Java onde eu tinha trabalhado treze ands antes, o ex6rcito reunia a populagao das vfrias aldeias na praia prin-

cipal da capital do distrito, e Ihes ordenava que apontassem quem elam os "comunistas" entre des, e, quando

essen eram acusados, obrigava os que tinham 6eito as acusag6es entre a popujagao de uma aldeia a levarem.

para sua pr6pria aldeia, para serem executados, os acusados de outra aldeia. Quando, sob o regime de Suharto,

os supostos subversivos que por acaso haviam escapade desse tipo de execugao provavelmente mais de cem

mil pessoas foram enviados para campos de concentragao, surgiram atividades juridical associadas com a

questao de direitos humanos, elaboradas sobretudo nos termos dos processes legais do Ocidente, e exercidas

por um lipo tamb6m ocidental de advogados prohssionais, orientados para clientes, que se fomtaram nessa

6poca, pris isso era argo que quake nio existia na Indonesia at6 ent5o. E, finalmente, desde o ressurgimento

gerd de atividades political islamicas, encorajadas pda revolugao dos "legistas do poder" no Ira, o papal da

adjudicagao barra passou a ser um taco de disputa ainda maid intense do que era antes92. LEV. "Politics ofjudicial development ' 'Judicialinstitutions
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portanto que possibilitam a tomada de decisio em casos jurfdicos nio diminui quan-
do essay vis6es se proliferam e as formulas divergem entry si. Apenas passa a ter um
tom mais determinado.

O que chamei de papel estrutural do direito 6 particularmente aparente nesse
caso. Pois nio se trata, afmal, de decider se a propriedade vai ser transmitida de

acordo com os princfpios estabelecidos polo adam, polo marfa, ou pelo direito roma-
no dos holandeses; ou se o matrim6nio secular vai ser reconhecido, e instituig6es

Hlnanceiras podem ou nio cobrar juror; nem mesmo se o Estado devs considerar
o hinduismo bahn6s ou o misticismo {ndico javan&s como religi6es oficiais -- todas
das, pol&micas que perduram na Indonesia independents. O que este em jogo e o
que eases confhtos especmcos, de um modo ou de outro, evocam e simbolizam, 6 o
dpo de sociedade que essas antigas indies Orientais vio ser daqui por dianne, o que
vai valor e o que nio vai vader. O direito, com seu poder de colocar acontecimentos
espec£ficos um compromisso aqui, uma injxh'ia acolf -- em uma moldura gerd de
uma maneira tal, que as normal que regulam um gerenciamento adequado e probo
desses acontecimentos paregam surgir naturalmente dos elementos essenciais de seu
cardter, 6 um pouco maid que um reflexo da sabedoria herdada, ou uma t6cnica para
a resolugao de conflitos. Com radio ele atrai para sio mesino tipo de paixio que
aqueles outros procriadores de significados e propositores de mundos a religiio, a
ideologia, a ci&ncia, a hist6ria, a moral e o denso comum atraem.

Essas paix6es sio intensas, porque o que esb em risco, ou pelo menos julga-se
estar em risco, nio 6 somente um consenso sobre como descobrir os datos e como

instituir o direito. Se o problema fosse exclusivamente esse, poderia ser facilmente
negocifvel: bastariam uns poucos depoimentos fidedignos de um lado, umas poucas
leis que regulassem ifazrz/i por outro; alguns veredictos destinados a aquietar a desar-
monia nas aldeias, algumas 6icg6es elaboradas para permitir a exist&ncia de banjos

comerciais. Quash ningu6m, nem mesmo um rescisor de casamentos ou um luiz de

homologagio, esb disposto a morrer em defesa de meros procedimentos. O que
esb em risco, portanto, ou julga-se estar cm risco, sio as pr6prias concepg6es sobre
o que 6 cato, e sobre o que 6 a lei, e a relagio que existe entry das -- a sensagio, sem
a qual os sores humanos mal podem viver, quanto mais adjudicar sega lio que for,
de que a verdade, o vicio, a mentira e a virmde sio coisas reals, distingujveis, e estio
alinhadas em sous devidos lugares.

A disputa sobre a forma de conduzir a adjudicagio o tipo de pol&mica que
colocou em posig6es opostas o rei-deus e burocrata de Babe os cidadios de minha
aldeia 6, em resumo, parte de uma luca muito mais ampla e muito mais proftm-
da, que tunb6m ocorria na aldeia. Uma lula para desenvolver um forma plausivel
de viver, para juntar aquilo que, com relagao ao direito anglo-indiano, ou ao que-
bra-cabegas ainda mais complexo que 6 o direito holandCs-indon6sio, foi chamado
de um desentendimento fhacional. Nio hf ddvida de que as panes em potencia]

desse desentendimento mudaram bastante testes 61timos anos, e de que seu poder
relativo mudou ainda mais. E hi tamb6m, sem d6vida, pelo memos a possibilidade de
que uma dessas panes se tome tio vitoriosa, politicamente fdando, que seja capaz de
tmpor sous pontos de vista is outras panes, embora, pessoalmente, eu tenha dtividas

que isso venha a acontecer. E at6 possivel que puja um momento genuinamente

hobbeslano, quando nada maid importe a nio ser a economia da viol&ncia(argo que,
atc cerro ponto, ji aconteceu em outubro e novembro de 1965); por6m, se ipso acon-
tecer, teri como continuagio(como tamb6in ocorreu sob Suharto) ainda luna outra
tentativa de juntar as pegas da colagem em algtun typo de arranjo to]erdve]. No entan-
to, uma coisa 6 carta: uma visio instrumental do direito que o relacione unicamente

com os meios e nio com os fins, e que o considers luna simples ag6ncia para tornar
realidade valores sociais estabelecidos em algum outro lugar -- pda religiio, talvez. ou
pda nHosofia, ou por aqucle homem famoso sentado no banco de tr3s do 6nibus para
Clapham simplesmente nio 6 vflido9'. "Nunca connie em um homem que voc6 veja
voar, at6 certifcar-se de que ele obedece olnrfa", escreveu o grande egfpcio e inimigo

do &xtase mugulmano, Rashid Rida, o qual, independents do que se possa pensar de
seu legalismo, polo menos compreendeu que o direito produz a sua pmpria sombra97.

O que 6 vilido, entio? Obviamente, nio exists uma resposta facil. No entanto,
certamente, abrangerf um afastamento das vis6es ftmcionalistas do direito - um

artificio bastante inteligente para evitar que as pessoas se despedacem, membro por
membro, ou para promover os interesses das classes dominantes, defender os direitos

dos fracos das agnes predat6rias dos forbes, ou tornar a vida social um pouco mais
previsfvel nas suas fronteiras mats nebulosas (e, sem dtivida, o direito 6 tudo ipso.

em graus diferentes, em 6poc's diferentes, e em locals diHerentes); e uma mudanga
na diregio de uma madeira hermen&utica de pensar o direito -- como uma forma

de dar um sentido especffico, a coisas especfflcas em lugares especf6icos (coisas que
acontecem ou deixam de acontecer coisas que poderiam acontecer), de modo que
esses instrutnentos nobres, sinistros ou meramente prfticos possum adotar 6ormas

96. Elsa visio 6, obviamente, caracteristica do positivismo juridico homo um todo, mas toma-se especial-

mente atraente para os alunos de direito comparative, que Ream bastante nervosos quando s5o obrigados

a enftentar o carfter "definidor da vida" do direito: "A corrente principal da presence [discussao sobre o

pluralismo juridico na Tndon6sia] inclina-se a aceitar o ponte de vista de que o direito pode ser mats util-
mente considerado nio coma um valor minima em si mesmo, mas coma um meld de realizar outros valores.

inclusive uma variedade de metal sociais e politicas. O direito serif considerado coma um intermediario. ou

um insLrumento com valor social e politico, o qual nem sempre precisaria ter, ele pr6prio, valor intrinseco

Essa exposigao Lorna bastante evidence que essa perspectiva distingue, por um lada, o valor instrumental do

direito e, por outro, as metal intrinsecamente valiosas, &s quaid o direito serviria". HooKER. ,4da/ /aw, p. 7.

97. Apud HOURANI, A. The e//?e/Fence of rhe /nader/z /}zldH/e eas/. Berkeley/Los Angeles: University of
Califomia Press, 1981, p. 97
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especinicas e ter um impacts especffico. Em resumo, estamos fHando de significados,
e nio de mfquinas.

Ou, polo menos, esse 6 meu ponto de vista, e os tomas principais dessa dis-
cussio, que, segundo o trina que estivesse sendo abordado de forma exaustiva
em um momento especffico, ora 6lcavam claramente visiveis, ora safam de loco,
todos foram desenvolvidos com o objetivo de promover esse porto de vista. O
saber local, o ..'lmscbawwmg e o caso imediato, a visio do direito; a desagregagao do
direito e da antropologia como disciplinas a fim de estabelecer a conexio entry das
atrav6s de interseg6es especificas e nio de fus6es hfbridas; a relativizagao da oposigao

leis/datos, em um jogo variado de imagens coerentes e formulas consequeiltes; a con
cepgao do estudo comparativo do direito como um exercicio de tradugao intercultu-
ral; a nogio de que o pensamento juridico 6 construtivo de realidades sociais e nio
um miro reflexo dessas reahdades; a 6nfase na tenacidade hist6rica das sensibMdades

jurfdicas; a rejeigao de uma visio segundo a qual o poder pritico do direito resulta
do consenso social, a favor de uma que busca significados; a convicgao de que o
pluralismo jurfdico nio 6 uma aberragao temporfria e sim um elemento central no
cenfrio moderno; e o argumento que o autoentendimento e o entendimento do ou-
tro estio tio internamente conectados no direito, como o estio nos outros domfnios
da cultura -- todos essen sio produtos de uma carta forma de pensar. uma forma de
pensar que se extasia com a diversidade das coisas. Juntos, essen argumentos nio se

combinam, nccessariamente, para forman uma posigao sistemftica, um "hermeneu-
ticismo" ou algum outro termo igualmente absurdo; inelhor dito, des impulsionam
uns aos outros, se 6 que podemos dizer que tomas sio capazes de fazer tal coisa, e
de faze-la com a regularidade su6iciente para sugerir que -- embora nio haha d6vida
de que syria demasiada pretensao modiHlcar os versos de Shelley e proclamar os ad-
vogados os esquecidos poetas do mtmdo conceber o direito como uma esp6cie de
imaginagio social pods ter algum valor.

Uma das vantagens dessa perspectiva 6 que recursos analidcos de outras disciph-
nas que nio a psicologia comportamentalista, a economic neoclissica, a sociologia
utilitarista, ou a antropologia fimcionalista a linha dura das ci&ncias socials - po-
dem contribuir para entend&-la. A mudanga na peoria social que a 6ez considerar a
agro social como uma forma de rcpresentar e transmitir signiflcados, uma mudanga
que se iniciou reahnente com Weber e Freud (ou, em algumas interprerag6es, com
Durkheim, Saussure e G.H. Mead) e que agora tornou-se gigantesca, fibre uma s6rie

de possibilidades para explicar por que fazemos as coisas que fazeinos, da maneira
que as fazemos, possibihdades essas que sio muito mais aJnplas do que as oferecidas
pdas imagens de atrag6es e repuls6es das perspectivas mais ortodoxas.

Embora essa "reviravolta interpretativa", como a chamaram, essa visio do com-

portamento humano e dos produtos do comportamento humano como "um di-
zer argo sobre argo" -- que is vezes necessita ser extrafda e explicada -- tenha che-

manifestag6es desse saber se transformem em comentfrios umas das outras, uma
iluminando o que a outra obscurece. " '" ' ''"'

Nio exists nenhum m6todo pronto para esse tarefa, e, pessoalmente, duvido
bastante que ta] m6todo venha a existir algum dia. O que'jf exists, no entanto.
6 bastante sagacidade acumulada. Estamos aprendendo - credo eu. mais na an-
tropologia que no direito, e, dentro da pr6pria antropologia, maid em conexio
com intercambio, ritual ou simbologia polftica do que com o direito - aldo sabre
a aplicagio de um n6mero sem 6im de perspectivas is mesmas

''z)v "vVI '.

colsas, maneiras
di6erentes de registrar experi6ncias e de descrever vidas, com tal"proximidade
conceptual que, embora a sensagao que telnos de suds diferengas nio se reduza

(normalmente se aprofunda), das parecem de cerro modo menos enigmfticas que
pareciam quando as examinfvamos separadatnente. O conhecido dfctzf/w de San-

do assunto, parece-me, pele menos neste contexto, o exato reverse da
'T"

verdade: 6

atrav6s da comparagao: e de incomparfveis, que compreenderemos seja li qual for o
coragao a que conseguirmos chegar. '

Pogo desculpas pda 6orina enigmitica -- uln foa#* Zen("Qual 6 o som de dubs

maos nio se encontrando?") -- que udlizei para friar desse tema. No entanto, se con-
siderarmos que a comparagio de incompariveis -- Milton e Shakespeare, Rembrandt
e Rubens, Plano e Kant, Newton e Einstein -- 6 o que as disciplinas de(Lcadas a ex-

plicag6es descritivas de 6ormas imaginativas passam uma grande parte do seu tempo

fazendo, a sensagao de estar trente a um paradoxo ultrajante evapora-se. E 6 por essa
razio, tamb6m, que dais disciplinas, a critica liters'ia e a hist6rh da arte, a 6Hosofia

morale a hist6ria da ci6ncia, entre uma variedade de outras, podein ter maas a nos
o6erecer quando se trata de abrir caminho por entry perplexidades tats como a nature
za mutante da distingio cato/leis em tradig6es culturais ou Cases hist6ricas diHerentes

do que emprcendimentos mais "cientMcos" onde judo que surge tem que convergir.

Se 6 que exists alguma mensagem naquilo que disse aqua, 6 que o mundi 6 um ]ugar

* doan enigma utijizado na filosofla Zen para demonstrar a inadequabilidade do raciocinio 16gico [N.T.].
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variado, variado entry advogados e antrop61ogos, variado entre mugulmanos e hindus,

variado entry grandes e pequenas ctdturas, variado entry os "entio" coloniais e os
"aquie agora" nacionahstas; e muito pode ser ganho, cienti6camente ou nao, se con-
frontarmos essa grande verdade ao inv6s de desejar que ela simplesmente desaparega
em um nevoeiro de generalizag6es faceis e fHsos con6ortos .

Assim expresso, 6 claro que tudo isso parece muito animador. Gostamos de
acreditar que o principio da realidade nos faz bem, exceto talvez quando, finalmen-
te, ele nos mata. No entanto, qualquer tentativa realmente syria de nos definir-
mos, colocando-nos entry outros que sejam diferentes de n6s sein distancii-los,
considerando-os marcianos; nem desacrediti-los como primitivos; nem tirar-lhes o

poder, considcrando-os como padr6es humanos universais, interessados, homo n6s,
em sexo e na sobreviv6ncia --, involve perigos tamb6m bastante reais, entry os quads,
doin dos maid importantes talvez sejam a entropia intelectual e a paralisia moral. A
dupla percepgio de que nossa voz 6 apenas uma cntre muitas e de que, como ela
6 a tlnica que possuimos, temos necessariamente de utilize-la para friar, 6 bastante
difTcil de aceitar. Aquilo que um dia foi chamado de "a tonga conversa da humanida-
de" pods estar se tornando tio cacof onica que impossibilita o desenvolvimento de
qualquer pensamento sistemitico, e menos linda a transformagao de formas locais
de sensibilidade juridica em coinenth'ios reciprocos, que possum realgar-se mutua-
mente. Por6m, mesmo que isso sega verdadeiro, a meu ver. nio hi muita escolha. A
questio principal, para qualquer instituigao cultural em qualquer parte do mundo,
nessa 6poca em que ningu6m deixa ningu6m em paz, nem voltarf a £az6-1o jamais,
nio 6 se tudo vai, uma vez mats, Rlndir-se naturalmente, sem deixar cicatrizes, ou se,

ao contririo, vamos todos permanecer ref ens de nossos preconceitos individuals. A
questio principal 6, sim, se os serbs humanos, em Java ou em Comlecticut, atrav6s
do direito ou da antropologia, ou de qualquer outra coisa, vio ser capazes de conti-
nuar a imaginar formas de vida que des pr6prios possam viver na prftica.
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