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Digo expressamente as tecnicas corporais porque e possivel fazer
a teoria da tecnica corporal a partir de urn estudo de uma exposi9ao,
de uma descri9ao pura e simples das tecnicas cOIporais. Entendo por
essa palavra as maneiras como os homens, sociedade por sociedade
e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos. Em tOOo
caso, e preciso proceder do concreto ao abstrato, e nao inversamente.

Desejo partidpar-Ihe aquilo que creio constituir uma das partes
de meu ensino que nao e encontrada em outros lugares e, repito, em
urn curso de etnologia descritiva (os livros que conterao as Instru"oes
sumarias e as Instru"oes para uso de etn6grafos acham-se em via de
pub1ic~ao), e que ja coloquei em experiencia por diversas vezes em
meu magisterio no Instituto de Etnologia da Universidade de Paris.

Quando uma ciencia natural faz progressos, e sempre no sentido
do concrelo, e sempre em dire~ao ao desconhecido. Ora, 0 desconhe-
cido encontra-se nas fronteiras das ciencias, aU onde os professores
"devoram-se entre si", como diz Goethe (digo devorar, mas Goethe
nao e polido assim). Geralmente, e nesses dominios mal partilhados
que jazem os problemas urgentes. Alias, esses terrenos baldios trazem
uma marca. Nas ciencias naturais, tais como elas existem, encontra-se
sempre uma rubrica indigna. Ha sempre um momento em que, nao
estando ainda a ciencia de certos fatos reduzida a conceitos, nao sendo
tais fatos sequer agrupados organicamente, implanta-se sobre essas
massas de fatos a baliza de ignorancia: "diversos". :E aqui que cumpre
penetrar. Estamos certos de que e aqui que ha verdades a descobrir:
inicialmente, porque sabemos que nao sabemos, e tambem porque tem-
se 0 sentimento vivo da quantidadc de fatos. Por muitos anos, em meu
curso de etnologia descritiva, tive que ensinar arcando com esta des-
gra9a e este opr6brio de "diversos" em urn ponto em que a rubrica



"diversos", em etnografia, era realmente heteroclita. Sabia muito bem
que 0 caminhar, a natal;ao, por exemplo, todas as especies de coisas
deste tipo, san espcificas de sociedades determinadas; que os polinesios
nao nadam como nos, e que minha gera~ao nao nadou como nada a
geral;ao atual. Mas que fenomenos sociais eram estes? Foram fenome-
nos sociais "diversos", e, como esta rubrica e uma ,abomina~ao, tenho
pensado freqtientemente nesse "diversos", pelo menos cada vez que
tenho sido obrigado a falar deIes, e muitas vezes no entretempo.

Desculpem-me se, para formar diante de voces esta no~ao das
tecnicas corporais, relato em que ocasioes persegui e como consegui
colocar com clareza 0 problema geral. Para que isso ocorresse uma
serie de passos foram dados consciente e inconscientemente.

Antes de tudo, em 1898, estive ligado a alguem cujas iniciais ainda
me lembro bern, mas cujo nome nao mais me recordo. Tive pre-
gui~a de investiga-Io. Foi ele quem redigiu urn excelente artigo sobre
a "Nata~ao" na edil;aO da British Encyclopaedia de 1902, entao em
curso. (Os artigos "Nata~ao" das duas edil;oes seguintes tornaram-se
nao tao bons.) Ele me mostrou 0 interesse historico e etnografico da
questao. Foi urn ponto de partida, urn quadro de observa~ao. Em
seguida - eu mesmo tinha dado por isso - assisti a transforma~ao
das tecnicas de nata~ao ainda durante 0 desenrolar de nossa gera~ao.
Urn exemplo colocar-nos-a imediatamente no meio do problema: nos,
bem como os psicologos, biologos e sociologos. Outrora, ensinavam-
nos a mergulhar depois de termos nadado. E quando nos ensinavam
a mergulhar, ensinavam-nos a fechar os olhos, depois a abri-los na
agua. Hoje em dia a tccnica e inversa. Toda a aprendizagem e come-
~ada habituando a crianl;a a permanecer na agua com os olhos aber-
tos. Assim, antes mesmo que elas nadem, san exercitadas sobretudo a
domar os reflexos perigosos, mas instintivos, dos olhos; elas san fami-
liarizadas antes de tudo com a agua, inibem-se seus medos, cria-sc
uma certa seguran~a, selecionam-se paradas e movimentos. Ha, por-
tanto, uma tecnica de mergulho e uma tecnica de educa~ao do mer-
gulho que foram descobertas em minha epoca. E, como veem, trata-se
realmente de urn ensino tccnico, havendo, como para toda tecnica,
uma aprendizagem da natal;aO. Por outro lado, nossa gera~ao, aqui,
assistiu a uma transformal;aO completa da tecnica: vimos 0 nado "chls-
sico" e com a cabe~a para fora da agua ser substituido pelos diferentes
tipos de crawl. Alem disso, perdeu-se 0 costume de engolir agua e
cuspi-Ia. Em meu tempo, os nadadores consideravam-se especies de
navios a vapor. Era estupido, mas, enfim, ainda fal;o esse gesto: nao

posso desembarac;ar-me de minha tecnica. Eis, pois, uma tecnica
corporal especifica, uma arte glmnica aperfeil;oada de nossa epoca.

Mas esta especificidade e 0 carater de todas as tecnicas. Urn
exemplo: durante a guerra, pude fazer numerosas observa~6es sobre
~sta especificidade de. tecnicas. Vma delas foi a de cavar. As tropas
mglesas com as qUaiS eu me encontrava nao sabiam utilizar pas
f~ancesas, 0 que obrigava a trocar 8.000 pas por divisao quando subs-
tltulamos uma divisao francesa, e assim inversamente. Eis a evi-
dencia, como urn giro da mao e lentamente aprendido. Tod; tecnica
propriamente dita tern sua forma.

Mas 0 mesmo acontece com toda atitude corporal. Cada socie-
dad~_tem habitos que the san proprios. Na mesma epoca, tive muitas
ocaSlOes de perceber diferen~as de urn exercito para outro. Uma
anedota a proposito da marcha. Todos sabem que a infantaria brita-
nica march a com urn passo diferente do nosso: diferente na freqtiencia,
?e out.!0 comprimento. Nao falo, por enquanto, nem do balanceio
mgles, nem da a~ao do joelho, etc., Ora, 0 regimento de Worcester,
tendo realizado proezas considenlveis durante a batalha de Aisne, ao
lado da infantaria francesa, solicitou autorizal;ao real para ter toques
e baterias francesas, urn conjunto de clarins e de tambores franceses.
o resultado foi pouco encorajador. Durante quase seis meses, nas
ruas de Bailleul, muito tempo depois da batalha de Aisne, vi muitas
vezes 0 seguinte espetacuIo: 0 regimento conservara a marcha inglesa
e ritmava-a a francesa. Havia ate, a frente da bateria, urn pequeno
sargento dos cal;adores, frances, que ia a pc e, sabendo tocar clarim,
tocava as marchas melhor que seus homens. 0 infeliz regimento dos
grandes ingleses nao podia desfilar. Tudo era discordante em sua
m_archa. Quando tentava marchar num passo certo, era a musica que
nao marcava 0 passo. De forma que 0 regimento de Worcester foi
obrigado a suprimir os toques franceses. De fato, os toques que foram
a'dotados de exercito para exercito, outrora, durante a guerra da Cri-
meia, foram toques de "de repouso", a "retirada", etc. Assim, vi de
maneira bastante precisa e freqiiente, nao s6 no que dizia respeito
a marcha, mas tambem a corrida e ao restante, a diferenc;a das tec-
nicas elementares, bem como esportivas, entre ingleses e franceses.
Curt Sachs, que viveu nesse momento entre n6s, fez a mesma obser-
v~c;~o.. Falou dela em dive~sas conferencias. Ele reconhecia a longa
dlstancla a marcha de urn 1l1glese de urn frances.

Mas tratava-se de simples aproximac;6es ao tema.
Uma especie de revelaC;ao me veio no hospital. Eu estava en-



fermo em Nova Iorque. Perguntava-me onde ja vira senhoritas cami-
nharem como minhas enfermeiras. Tinha tempo para refletir sobre
o assunto e, afinal, descobri que fora no cinema. Ao voltar a Franc;a,
observei, sobretudo em Paris, a freqiiencia desse passo; as mocinhas
eram francesas e andavam tambem daquela mancira. De fato, as modas
do caminhar americano, grac;as ao cinema, comec;avam a chegar ate
nos. Era uma ideia que eu podia generalizar. A posic;ao dos brac;os,
das maos caidas enquanto se anda, formam uma idiossincrasia social,
e nao simplesmente urn produto de nao sei que agenciamentos e meca-
nismos puramente individuais, quase que inteiramente pslquicos.
Exemplo: creio poder reconhecer tamh6m uma moc;a que tenha sido
educada em urn convento. Ela anda, geralmente, de punhos fechados.
E recordo-me ainda de meu professor da terceira serie, interpelando-
me: "Seu animal! 0 tempo todo com essas maozorras abertas!" Existe,
portanto, igualmcnte uma educac;ao do andar.

Outro exemplo: ha posir6es da miio, no repouso, convenientes
ou inconvenientes. Assim, podem adivinhar com seguranc;a que se
uma. crianQa se senta a mesa com os cotovelos junto ao corpo, e,
quando nao esta comendo, com as maos nos joelhos, que ela 6 inglesa.
Urn jovem frances nao sabe mais se dominar: ele abre os cotovelos
em leque, ap6ia-os sobre a mesa e assim par diante.

Enfim, na corrida, assisti tambem, como todos os senhores, a
transformac;ao da tecnica. Imaginem que meu professor de ginastica,
urn dos melhores saidos de Joinville, cerca de 1860, ensinou-me a
correr com os punhos junto ao corpo : movimento completamente
contraditorio a todos os movimentos da corrida; foi necessario que eu
visse os corredores profissionais de 1890 para compreender que era
precise correr de outra maneira.

Tive pois, durante numerosos anos, esta noc;ao da natureza social
do "habitus". Pec;o que observem que digo em born latim, compreen-
dido na Franc;a, "habitus". A palavra traduz, infinitamente melhor que
"habito", 0 "exigido", 0 "adquirido" e a "faculdade" de Aristoteles
(que era urn psic610go). Ele nao designa esses habitos metaHsicos,
esta "memoria" misteriosa, tema de volumes ou de curtas e famosas
teses. Esses "habitos" variam nao simplesmente com os indivlduos e
suas imitac;oes, mas, sobretudo, com as sociedades, as educac;oes, as
conveniencias e as modas, com os prestfgios. E precise ver tecnicas
e a obra da razao pratica coletiva e individual, ali onde de ordinario
veem-se lapenas a alma e suas faculdades de repetic;ao.

Assim, tudo me conduzia urn pouco a posic;ao de que nos somos,

aqui, em nossa Sociedade, urn certo mlmero que, sob influencia do
exemplo de Comte: - Dumas, por exemplo - nas relac;oes cons-
tantes entre 0 biologico e 0 sociologico nao deixa grande lugar ao
intermedilirio psicol6gico. E conclui que nao se poderia ter uma visao
clara de todos esses fatos, da corrida, do nado, etc., se nao se intra-
duzisse uma trlplice considerac;ao em lugar de uma unica conside-
rac;ao, quer fosse ela medinica e fisica, como em uma teoria anato-
mica e fisiologica do andar, quer fosse, ao contrario, psicologica ou
sociologica. E 0 triplice ponto de vista, 0 do "homem total", que e
necessario.

Enfim, uma outra sene de fatos se impunha. Em todos esses
elementos da arte de utilizar 0 corpo humano, os fatos de educariio
dominam. A noc;ao de educac;ao podia sobrepor-se a noc;ao de imi-
tac;ao. Pois hci crianc;as, em particular, que tern faculdades muito
grandes de imitac;ao, outras que as tern bem fracas, mas todas passam
pela mesma educac;ao, de sorte que podemos compreender a seqUencia
dos encadeamentos. 0 que se passa e uma imitac;ao prestigiosa. A
crianc;a, como 0 adulto, imita atos que obtiveram exito e que cIa viu
serem bem sucedidos em pessoas em quem confia e que tern autori-
dade sobre ela. 0 ato impoe-se de fora, do alto, ainda que seja urn
ato exclusivamente biologico e concernente ao corpo. 0 individuo toma
emprestado a serie de movimentos de que ele se compoe do ate
executado a sua frente ou com ele pelos outros.

E precisamente nesta noc;ao de prestfgio da pessoa que torna 0

ato ordenado, autorizado e provado, em relac;ao ao indivlduo imitador,
que se encontra todo 0 elemento social. No ate imitador que segue,
encontram-se todo 0 elemento psicologico e 0 elemento biologico.

Mas 0 todo, 0 conjunto, e condicionado pelos tres elementos indis-
soluvelmente misturados.

Tudo isso liga-se facilmente a urn certo numero de fatos de outra
brdem. Em urn Hvro de Elsdon Best, aqui chegado em 1925, encon-
tra-se urn noflivel documento sobre a maneira de andar da mulher
maori (Nova ZeHlndia). (Nao se diga que sao primitivos: creio que,
em certos aspectos, sao superiores aos celtas e aos germanicos.) "As
mulheres indigenas adotam urn certo "gait" (a palavra inglesa e deli-
ciosa): ou seja, urn balanceamento destacado e, nao obstante, arti-
culado das ancas que nos parece desgracioso, mas que e extremamente
admirado pelos maorL As maes adestravam (0 autor diz "drill") as
fillias nesta maneira de fazer 0 que se chama de "onioi". Ouvi maes
dizerem as filhas [traduzo]: "tu nao fazes 0 onioi", quando uma menina



esquecia de fazer esse balanceamento" (The Maori, I, pp. 408-9, cf.
p. 135). Era uma maneira adquirida, e nao uma maneira natural de
andar. Em suma, talvez nao exista "maneira natural" no adulto. Com
mais forte razao quando outros fatos tecnicos intervem: no que tange
a nos, 0 fato de andarmos com sapatos transforma a posi<;:aode nossos
pes; quando andamos sem sapatos sentimos muho bem isso.

De urn lado, esta mesma questao fundamental se coloeava
para mim, de urn outro, a proposito de todas essas no<;:6esconcer-
nentes a for<;:anHigiea, a eren<;:ana eficaeia nao so flsica, mas tambem
moral, magica e ritual de certos atos. Talvez eu esteja aqui ainda
mais em rneu terreno do que no terreno aventuroso da psicofisiologia
dos modos de andar, pelo qual aventuro-me diante de vos. Eis aqui
urn fato mais "primitivo", australiano desta vez: uma formula de
ritual de ca<;:ae de ritual de corrida ao mesmo tempo. Sabemos que
o australiano consegue veneer por exaustao, na corrida, os cangurus,
os casuares, os caehorros selvagens. Ele consegue tirar 0 gamba do
alto de sua arvore, embora 0 animal ofere<;:auma resistencia conside-
rave~. Urn desses rituais de corrida, observado ha cern anos, e 0 da
corrida do eaehorro selvagem, 0 dingo, .nas tribos das cercanias de
Adelaide. 0 ca<;:adornao para de cantar a seguinte formula:

compreender. Mas 0 que queremos salientar agora e a confian<;:a,0
momentum psicologico que se pode associar a urn ato que e, antes de
tudo, urn fato de resistencia biologica, obtido gra<;:asa palavras e a
urn objeto magieo.

Alo tcenico, ato fisico, alo magieo-religioso sao eonfundidos pelo
agente. Sao estes os elementos de que dispomos.

*
* *

De-lhe com tufo de pen as de aguia (de inicia"iio, etc.),
de-lhe com ° cinto,
de-Ihe com a faixa da cabe~a,
de-Ihe com ° sangue da circuncisao,
de-Ihe com ° sangue do bra"o,
de-lhe com os menstmos da mulher,
fa~a-o dormir, etc. (1)

Tudo isso nao me satisfazia. Via como tudo poderia ser deserito,
mas nao organizado; nao sabia que nome, que titulo dar a tudo isso.

Era muito simples, e eu precisava somente referir-me a divisiio
de atos tradicionais em tecnicas e em ritos, que acredito fundamen-
tada. Todos esses modos de agir eram tecnicas; sac as tecnicas cor-
porais.

Cometemos, e cometi durante muitos anos, 0 erro fundamental de
so considerar que ha tecnica quando ha instrumento. Cumpria voltar
a no<;:6esantigas, aos dados platonicos sobre a tecnica, como Platao
falava de uma teenica da musica e, em particular, da dan<;:a,e estender
esta no<;:ao.

Chamo de tecnica urn ato tradicional eficaz (e vejam que, nisto,
nao difere do ato magico, religioso, simbolico). E preciso que seja
tradicional e eficaz. Nao ha tecnica e tampouco transmissao se nao
ha tradi<;:ao.E nisso que 0 homem se distingue sobretudo dos animais:
pela transmissao de suas tecnieas e muho provavelmente por sua trans-
missao oral.

Permitam-me, pois, eonsiderar que adotam minhas defini<;:6es.
Mas, qual e a diferen<;:aentre a ata tradicional efieaz da religiao, 0

ato tradicional, eficaz, simbolico, juridico, as atos da vida em comum,
os atos morais, por urn lado, e 0 ato tradicional das tecnicas, por outro?
E que este is sentido pelo autor como um ato de ordem mecanica,
flsica 011 fisico-quimica, e is seguido com tal fim.

Nessas condi<;:6es.c preciso dizer muito simplesmente: devemos
lidar com tecnicas corporais. 0 corpo is 0 primeiro e 0 mais natural
instrumento do homem. 0 mais exatamente, sem falar de instrumento,
o primeiro e mais natural objeto tccnico, e ao mesmo tempo meio
tecnico do homem e seu corpo. De imediato, toda a grande categoria
daquilo que, em sociologia descritiva, eu c1assificava como "diversos",
desaparece desta rubrica e assume forma e corpo: sabemos onde
encaixa-la.

Em uma outra cerimonia, a da ca<;:aao gamba, 0 individuo leva
na booa urn peda<;:ode cristal de rocha (kawemukka), pedra magica
entre todas, e canta uma formula do mesmo genera, e e assim que
pode desaninhar 0 gamba, que pode trepar e permanecer suspenso por
seu cinto na arvore, que pode cansar c afinal capturar e malar essa
ca<;:adificil.

As rela<;:6esentre os procedimentos magicos e as tecnicas de ca<;:a
sac evidentes e demasiado universais para que insistamos nelas.

o fenomeno psicol6gico que constatamos nesse momenta is evi-
dentemente, do ponto de vista habitual do sociologo, muito facil de

(l) TEICHELMANN e SCHURMANN, Outlines of a Grammar, Vocabulary,
Sth.-Australia, Adelaide, 1840. Repetido por EYRE, Journal, etc., II, p. 241.



Antes das tecnicas com instrumentos, ha 0 conjunto de tecnicas
corporais. Nao exagero a importancia desse genero de trabalho, tra-
balho de taxonomia psico-sociologica. Mas ele e alguma coisa: a
ordem posta em certas ideias, onde nao havia ordem alguma. Mesmo
no interior desse agrupamento de fatos, 0 principio permitia uma
classifica~ao precisa. Esta adapta~ao constante a urn fim fisico, meca-
nieo, qufmico (por exemplo, quando bebemos) e perseguida em uma
serie de atos montados, e montados no individuo nao simplesmente
por ele mesmo, mas por toda a sua educac;ao, por toda a sociedade
da qual ele faz parte, no lugar que ele nela ocupa.

E, ademais, todas essas tecnicas encaixavam-se muito facilmente
em urn sistema que nos e comum: a no~ao fundamental dos psicologos,
sobretudo Rivers e Head, da vida simbolica do espfrito; esta no~ao
que temos da atividade da consciencia como sendo, antes de tudo,
um sistema de montagens simbolicas.

Nao acabaria mais se quisesse mostrar todos os fatos que pode-
riam ser enumcrados para evidenciar esse concurso do corpo e dos
sfmbolos morais ou intelectuais. Olhemos, nesse momento, para n6s
mesmos. Tudo em nos todos e comandado. Estou como conferencista
diante dos senhores e os senhores 0 veem em minha postura sentada e
em minha voz, e me escutam sentados e em silencio. Temos urn conjunto
de atitudes permitidas ou nao, naturais ou nao. Assim, atribuiremos
valores diferentes ao fato de olhar fixamente: sfmbolo de cortesi a no
exercito, e de descortesia na vida corrente.

Duas coisas eram imediatamente aparentes a partir dessa noc;aa
de tecnicas corparais: elas se dividem e variam por sexos e por
idades.

1. Divistlo de tecnicas corporais entre os sexos (e nao simples-
mente divisao do trabalho entre os sexos). A coisa e bastante consi-
denivel. As observac;oes de Yerkes e de Kohler sobre a posiC;aodos
objetos em relac;ao ao corpo e em especial em rela~ao ao regac;o, no
macaco, podem inspirar observac;oes gerais sobre a diferen~a de ati-
tudes dos corpos em movimento em relac;ao aos objetos em movimento
nos dois sexos. Sobre esse ponto, alias, ha observa~oes classicas no
homem. Seria precise completa-Ias. Torno a liberdade de indicar a
meus amigos psicol6gos esta serie de pesquisas. Tenho pouca com-
petencia e, por outro lado, nao teria tempo. Tomemos a maneira de
cerrar 0 punho. 0 homem normalmente cerra 0 punho com 0 polegar
para fora, a mulher ja 0 faz com 0 polegar para dentro; talvez por
nao ter sido educada para isso, mas estou certo de que, se a educas-
sem, isso seria dificil. 0 soco, 0 golpear sao moles. E todo 0 mundo
sabe que 0 atirar da mulher, 0 arremesso de uma pedra, nao s6 e
mole, como tambem e sempre diferente do do homem: em plano
vertical, em lugar de horizontal.

Talvez haja aqui 0 caso de duas instru<;oes. Pois ha uma socie-
dade de homens e uma sociedade de mulheres. Creio, entretanto, que
talvez hajam tambem coisas biol6gicas e psicol6gicas a serem encon-
tradas. Mas aqui, mais uma vez, 0 psic610go sozinho podera somente
dar explicac;oes duvidosas; dai a necessidade da colaborac;ao de duas
ciencias vizinhas: fisiologia e sociologia.

2. Varia~ao das tecnicas corporais com a idade. A crianc;a
acocora-se normalmente. N6s nao sabemos mais nos acocorar. Con-



sidero isso urn absurdo e uma inferioridade de nossas ral;as, civili-
za~6es, sociedades. Urn exemplo. Vivi na linha de frente com os
australianos (brancos). Eles tinham sobre mim uma vantagem consi-
deravel. Quando nos dettnhamos no lamal;al ou na agua, eles podiam
sentar-se sobre os calcanhares, repousar, c a "frota", como diziamos,
ficava sob seus calcanhares. Eu era obrigado a ficar de pe, de botas,
com 0 pe na agua. A posi~ao acocorada e, em minha opiniao, uma
posi~ao interessante que pode ser conservada em uma crian~a. 0 maior
erro c priva-Ia disso. Toda a humanidade, exceto nossas sociedades,
a conservou.

Ao que parece, alias, na seqiiencia de idades da rac;a humana, esta
postura mudou igualmente de importancia. Recordam que, antiga-
mente, considerava-se como sinal de degenerescencia e arqueamento
dos membros inferiores. Deu-se para esse trac;o racial uma explica<;ao
fisiol6gica. Aquele que Virchow considerava ainda como urn des-
gra<;ado degenerado, e que nao era nada menos que 0 homem de
Neandertal, tinha as peruas arqueadas. E que ele vivia normalmente
acocOl:ado. Ha, pais, coisas que acreditamos ser de ordem hereditaria,
mas que, na realidade, san de ordem fisiol6gica, psicol6gica e sociol6-
gica. Vma certa forma dos tend6es, e mesmo dos ossos, nao e outra
coisa senao a decorrencia de uma certa forma de se comportar e de
se dispor. Isso e bastante claro. Por esse procedimento, e possivel
nao s6 classificar as tecnicas, como classificar suas varia<;6es por
idade e por sexo.

Sendo dada esta c1assifica<;aoem rela<;ao a qual todas as classes
da sociedade se dividem, podemos entrever uma terceira.

3. Classijicar;iio das tecnicas corporais em relar;iio ao rendi-
mento. As tecnicas corporais podem classificar-se em rela<;ao a seu
rendimento, em re1a<;aoaos resultados do treinamento. 0 treinamento,
como a montagem de uma maquina, e a procura, a aquisi<;aode urn
rendimento. Trata-se aqui de urn rendimento humano. Essas tecnicas
sao pois as normas humanas do treinamento humano. Os processos
que aplicamos aos animais foram aplicados pelos homens voluntaria-
mente a si mesmos e a seus filhos. Estes foram provavelmente os
primeiros seres que foram assim treinados, que foi preciso primeiro
domesticar, antes de todos os animais.

Eu poderia, por conseguinte, compani-Ias em certa medida - elas
mesmas e suas transmiss6es - a treinamentos, e classifica··las pOl'
ordem de efieacia.

Coloca-se aqui a no<;ao, muito importante tanto em psicologia

como em sociologia, de destrcza. Mas, em frances, dispomos apenas
de urn termo mim, "habile" (habil), que traduz imperfeitamente a
palavra latina "habilis", bem melhor para designar as pessoas que
possuem 0 sentido da adapta<;ao de todos os seus movimentos bem
coordenados aos fins, que tern habitos, que "sabcm fazel''' alga. E
a nOl;aoinglesa de "craft", de "clever" (destreza e presen~a de espirito,
habil), e a habilidadc em algo. Mais uma vez estamos bem no dominio
da tecnica.

4. Transmissiio da forma das tecnicas. Ultimo ponto de vista:
sendo 0 ensino das tecnicas essencial, podemos c1assifica-Ias em rela<;ao
a natureza desta educal;ao e deste treinamento. E eis urn novo campo
de estudos: inumeros detalhes inobservados, e cuja observa<;ao e pre-
ciso fazer, comp6em a educal;ao flsica de todas as idades e dos dois
sexos. A educal;ao da crianl;a e repleta daquilo que chamamos de
detalhes, mas que sao essenciais. Seja 0 problema do ambidestrismo,
por exemplo: observamos mal os movimentos da mao direita e da
mao esquerda, e sabemos poueo sobre como san todos eles apren-
didos. Reconhecemos a primeira vista urn mUl;ulmanopiedoso: mesmo
que ele tenha garfo e faca nas maos (0 que e raro), fara 0 possivel
e 0 impossivel para servir-se apenas com a mao direita. Ele nao deve
tocar jamais na comida com a mao esquerda, nem em certas partes
do carpo com a direita. Para saber pOl'que e1e fez este gesto, e nao
aquele outro, nao basta nem a fisiologia nem a psicologia da dissimetria
motriz no homem; e preciso conhecer as tradil;6es que the impuseram.
Robert Hertz colocou muito bem este problema (1). Mas reflex6es
desse genero ou de outros podem aplicar-se a tudo que e escolha
social de prindpios de movimentos.

Convem estudar todos os modos de treinamento, de imita<;ao e,
em particular, essas maneiras fundamentais que podemos chamar de
modo de vida, 0 modus, 0 tonus, a "materia", as "maneiras", 0 "jeito".

Expusemos aqui uma primeira c1assifica~ao, ou antes, quatro
pontos de vista.

(l) La preeminence de la main droile. Reimpresso em M elangesde So-
ciologie religieuse et de folklore, Alcan.



Vma classifica!;ao inteiramente distinta, nao direi mais logica, e
porem mais facH para 0 observador. E uma enUmera!;aOsimples. Eu
havia planejado apresentar uma serie de pequenos quadros, como
fazem os professores americanos. Iremos, simplesmente, seguir apro-
ximadamente as idades do homem, a biografia normal de urn individuo,
para classificar as tecnicas corporais que se referem a cle ou que lhes
sac ensinadas.

1. Tecnicas do nascimento e da obstetricia. Os fatos sao rela-
tivamente mal conhecidos, e muitas informa!;oes classicas san dis-
cutlveis (1). Entre as boas, acham-se as de Walter Roth, a proposito
de tribos australianas de Queensland e da Guiana Inglesa.

As formas da obstetricia sac muho variaveis. Buda nasceu estando
sua mae, Maya, agarrada, reta, a urn ramo de arvore. Ela deu a
luz em pe. Boa parte das mulheres da India ainda dao a luz desse
modo. Coisas que acreditamos normais, isto e, 0 parto na posi!;ao
deitada sobre as costas, nao san mais normais do que as demais; por
exemplo, as posi!;oes de quatro. Hli tecnicas de parto tanto para a
mae, como para seus auxiliares; para a retirada da crian!;a, ligadura
e SeC!;aOdo cordao; para os cuidados com a mae e com a crian!;a.
Temos at varias questoes bastante consideraveis. E aqui estao outras:
a escolha da crian~a, a exposi!;iio dos defeituosos, a morte dos gemeos
san momentos decisivos na historia de uma ra!;a. Na historia antiga,
bem como em outras civiliza!;oes, 0 reconhecimento da crian!;a c um
acontecimento capital.

2. Tecnicas da infancia. - Cria~iio e alimentarao da crial1~a.

(l) Mesmo as (IItimas edi~oes de PLOSS, Dos Weib (edi~5es de Bartels,
etc.), deixam a desejar sobre esse ponto.



(2) Come!<am a ser publicadas observa!<oes sabre esse ponto.
(3) A grande colel.>ao de fatos reunidos par Ploss, refeita por Bartels,

e satisfat6ria no que se refere a esse ponto.

toda ?arte 0 mesmo treinamento. Esta id6ia ja e erronea entre nos
- e e totalmente falsa nos povos chamados de primitivos. Alem disso
descrevem?s os fatos como se tivesse sempre e por toda parte eXistid~
algo do gel,'ero da ~ossa escola, que come<;a muito cedo e deve pro-
teger e tremar a cnan<;a para a vida. A regra e 0 contrario. Por
e~~mplo: em todas as sociedades negras, a educa<;aodo menino inten-
slfIca-s~ em .sua pUb~r~ade, enquanto que a das mulheres permanece,
po~ asslm dlzer, tradlclOnai. Nao M escola para as mulheres. Estas
estao na escola de suas maes e formam-se constantemente al para
passarem, salvo.exce<;oes,diretal,'lente ao estado de esposas. A crian<;a
de sex~ masculino entra na socledade dos homens, onde aprende sua
ocupa<;ao, e sobretudo sua ocupa<;ao militar. Entretanto, tanto para
o~ h?me~s como para as mulheres, 0 momento decisivo e 0 da adoles-
cenCIa.. E nesse momento que aprenderao defintivamente as tecnieas
corporals que conservarao por toda a idade adulta.

.4. ~ecnicas da idade adulta. Para inventariar estas, podcmos
segUlr os dlVersosmomentos do dia quando se repartem os movimentos
coordenados e parados.

P.o~emos distinguir 0 sono e a vigflia, e, na vigilia, 0 rcpouso
e a atlVldade.

e
' 1. Tecnicas. do S0I10. A no<;~ode que 0 dormir e algo natural
comp~etamente mexata. Posso dlzer-Ihe que a guerra ensinou-me

a dormu em toda parte, sobre montes de pedras por excmplo mas
que nunea pude mudar de leito sern ter urn momenta de in~onia'
somente no segundo dia eu adormecia rapidamente. .

o que e muito simples e que e possivel distinguir as sociedades
~ue nada tern pa,~a.~~rmi~, salvo "a dura", e outros que recorrem a
mstr~mentos. ~ clvlhza<;aopor 150 de latitude", de que fala Graeb-
ner ( ), caractenza-se, entre outros costumes, por dormir com urn banco
sob a ?uca. 0 parapeito ISmuitas vezes urn totem, as vezes esculpido
com fl~uras agachadas de. hom~n.s, de animais totemicos. Ha povos
de, esteua e povos sen,t csteInl (AsIa, Oceania, uma parte cia America).
Ha ~ovos de tr~v~sselro e P,ovos sem travesseiro. Ha popula<;oesque
se poem compnmldas em clrculo para dormir em torno do fogo ou
mes~o sem fogo. !Ia maneiras primitivas de se aquecer e de aqu~cer
os pes. Os fuegUlnos, que vivem em urn lugar muito frio sabem
aquecer somente os pes no momento de dormir, tendo urr:a (mica
coberta de pele (guanaco). Ha, enfim, 0 sono de pe. Os masai podem

Atitudes dos dois seres em rela<;ao a mae e ao filho. Consideremos
o fiJho: a suc<;ao,etc., 0 transporte, etc. A historia do transporte e
muito importante. A crian<;a carregada junto da pele de sua mae
durante dois ou tres anos tem uma atitude inteiramente diferentc face
a mae do que uma crian<;a nao carregada (2); ela tern um contato com
a mae inteiramente diferente das crian<;as entre nos. Ela pendura-se
ao pesco<;o, aos ombros, escarrancha-se na anca. E uma ginastica
notavel, essencial para toda a vida. E, para a mae, e uma outra gimis-
tiea carrega-la. Parece mesmo que ha aqui 0 nascimento de estados
psiquicos desaparecidos em nossas crian<;as. Ha contatos de sexos
e de peles, etc.

Desmame. Leva muito tempo, para ser fcito geralmente demora
de dois a tres anos. E obrigatorio amamentar, e, as vezes, essa
obriga<;ao de amamentar estende-se ate mesmo a animais. A mulher
demora muito para perder 0 leite. Ha, a16m disso, rela<;oes entre 0

desmame e a reprodu<;ao, interrup<;oes da reprodu<;ao durante 0
desmame (3).

A humanidade pode muito bem dividir-se em pessoas que usaram
ber<;o e pessoas que nao usaram ber<;o. Pois ha tecnicas corporais
que sUpOem urn instrumento. Nos pavos que utilizam 0 ber<;o, in-
cluem-se quase todos os povos dos dois hemisferios norte, os da regi1io
andina e certo numero de popula<;oes da Africa central. Nesses dois
ultimos grupos, 0 usa do ber<;o coincide com a deforma<;ao craniana
(que, talvez, possua graves conseqiiencias fisiologicas).

A crian~a a,p6s 0 desmame. Ela sabe comer e beber; ISeducada
para andar; exercita a visao, a audi<;ao; ritmo, forma e movimento,
o que e feito quase sempre pela dan<;a e pela musica.

Rccebe no<;6ese costumes de relaxamento, de respira~ao. Adota
certas posturas, que amiude the sac impostas.

3. Tecnicas da adolescencia. Observa-se sobretudo no homcm.
Torna-se menos importantes entre as mo<;asdas sociedades para cujo
estudo e destinado urn curso de etnologia. 0 grande momenta da
educa<;ao corporal e, com efeito, 0 da inicia<;ao. Imaginemos, em
virtude do modo como nossos filhos e filhas sao criados, que uns e
outros adquiram as mesmas maneiras e posturas, e que recebam em



dormir de pc. Eu dormi em pc, na montanha. Muitas .ve~es ~ormi
a cavalo, por vezes mesmo em marcha: 0 cavalo era ~als !ntebgente
do que eu. Os antigos historiadores que trataram das mvasoes, repre-
sentavam os hunos e mong6is dormindo a cavalo. Isso ainda e verda-
deiro, e os cavaleiros, ao dormir, nao detem a marcha dos cavalos.

Ha os costumes do cobertor. Povos que dormem cobertos e nao
cobertos. Existe a maca e a maneira de dormir suspenso.

Eis uma grande quantidade de praticas que saD ao mesmo tempo
tecnicas corporais e que SaDprofundas em infl~encias e efei~os ~iol.o-
gicos. Tudo isso pode e deve ser observado na area que l.he e propna,
estando ainda centenas dessas coisas por serem conhecldas.

2. Vigilia: Tccnicas do repouso. 0 repouso pode ser um re-
pouso perfeito ou urn simples descanso: deitado, senta~o, .ac~c?rado,
etc. Tentem acocorar-se. Vejam a tortura que lhes mfhngrra, por
exemplo, uma refei~ao marroquina feita segu~d.o t~dos os rit~. A
maneira de sentar e fundamental. Podem dlshngwr a humamdade
acocorada e a humanidade sentada. E, nesta, distinguir os povos de
bancos e os povos sem bancos e estrados; os povos de assento e os
povos sem assento: 0 assento de madeira conduzido por fig~~as aco-
coradas e difundido coisa bastante notavel, em todas as reglOes a 15, d d . t' t (5) H'graus de latitude norte e do Equa ~r dos A OIS con lOene~ . ~
povos que tern mesas e povos que nao as tern. A mesa, a trapeza
grega, esta longe de ser universal. Norma~men~e, ainda e urn ~apete
ou uma esteira, em todo 0 Oriente. Tudo ISS0e bastante comphcado,
pois esses repousOScomportam a ref~i~ao, a conser~a~a?, etc. Certas
sociedades repousam em posi~6es slOgulares. ASSlI"?e que. toda _a
Africa nilotica e uma parte da regiao do Tchad, ate Tangamca, saD
povoadas por homens que se colocam ~obre uma so p~r?a pa~a re-
pousar. Um certo numero consegue flcar_sobr: um UnIC? pe sem
mais nada, outros apoiam-se sobre urn bastao. Sao ve~~ade~ros.tra~os
de civiliza~6es, comuns a urn grande numero, a famlhas mtelras ~e
povos, que formam essas tecnicas de repouso: Nad~ p~rece malS
natural a psic610gos; nao ·sei se des compartIlham mterran2ente a
minha opiniao, mas acredito que essas posturas na savana sao. uma
decorrencia da altura das ervas, da fun~ao de pastor, de sentmela,
ctc.; dificilmente serao adquiridas por edu:~~ao e c~nser:.vadas:.

Ha 0 repouso ativo, geralmente estetICO; aSSlm, e frequente a
dan~a no repouso, etc. Voltaremos a is~o.

3. Tccnicas da atividade, do movlmento. Por defini~ao, 0 re-

(5) Essa e uma das boas observacr5es de GRAEBNER, ibid.

pouso c a ausencia de movimentos, e 0 movimento, a ausencia de
repouso. Segue abaixo uma pur a e simples enumera~ao.

. Movimentos do corpo inteiro: rastejar, pisar, andar. a andar:
ha.bltus do corpo em pe andando, respirac;ao, ritmo do andar, balan-
celO dos punhos, dos cotovelos, progressao com 0 tronco a frente do
corpo ou avan~ando com os dois lados do corpo alternativamente
(fomos habituados a avanc;ar com todo 0 corpo de uma vez). Pes
para fora, pes para dentro. Extensao da perna. Rimo-nos do "passo
de ganso". E 0 meio para 0 exercito alemao obter 0 maximo de
extensao da perna, dado, sobretudo, que 0 conjunto dos homens do
norte, de pernas altas, gostam de tornar 0 passo 0 mais longo possivel.
Por falta desses exerdcios, grande numero de nos, na Franc;a, ficamos
de certa medida cambados do joelho. Eis uma dessas idiossincrasias
que SaD ao mesmo tempo da ra~a, de mentalidade individual e de
mentalidade coletiva. As tecnicas como as da meia-volta sao as mais
curiosas. A meia-volta "por prindpio" a inglesa c tao diferente da
nossa que exige todo urn estudo para ser aprendida .

.Corrid~. A P~si~ao. do pe, pos!C;aodo brac;o, respira~ao, magia da
cornda, reslstenCta. VI, em Washmgton, 0 chefe da confraria do fogo
dos in?i?s. hopi que vinha, com quatro de seus homens, protestar contra
a prOlblc;ao de servir certas bebidas alc06licas em suas cerimonias.
Certamente era 0 melhor corredor do mundo. Fizera 250 milhas sem
parar. Todos esses pueblo esHio acostumados a altos feitos fisicos
de toda especie. Hubert, que os vira, comparava-os fisicamente aos
atletas j~poneses. Esse ,me~m~ indio era urn danc;arino incomparavel.
. Enflm, c~ega~~s as teCnIcas de repouso ativo que nao respeitam

slmplcsmente a estetlca, mas tambCm a jogos corporais.
Danra. Talvez tenham assistido as lic;6esde von Hornbostel e de

Curt Sachs. Recomendo-Ihes a beHssima historia da dan~a desse
ultimo (6). Admito a divisao feita por ele de danc;as em repouso e
de danc;as em ac;ao. Admito menos, talvez, a hip6tese que fazem
sobre a repartic;ao dessas dan~as. Sao vitimas do erro fundamental no
qual vive uma parte da sociologia. Haveria sociedades de descen-
dencia exclusivamente masculina e outras de descendencia uterina.
Umas, feminilizadas, dan~ariam de preferencia no lugar' outras de
descendencia masculina, concentrariam seu prazer no d~slocam~nto.
. Cur.t Sachs classificou melhor essas dan~as extrovertidas e dan~as
mtrovertldas. Estamos em plena psicanalise, provavelmente bastante
fundamentada aqui. Na verdade, 0 soci610go deve ver as coisas de

(6) Curt SACHS, Weltgeschichte des 2'anzes, Berlim, 1933.



uma maneira mais complexa. Assim, os polinesios, e os maori em
particular, saracoteiam muito, sem sair do lugar, ou deslocam-se muito
quando tern espa<;:opara faze-Io. . ,

Devem-se distinguir a danc;a dos homens e das mulheres, ammde
opostas.

Enfim, e preciso saber que a dan<;a enlac;ada e um prod.uto. da
civilizac;ao modern a da Europa. 0 que demonstra que COlsasmterra-
mente naturais para nos sao historicas. Alias, elas sac objeto de
horror para 0 mundo inteiro, exceto para nos. _

Passo as tecnicas corporais que cumprem mesmo a func;ao de
atividade e, em parte, de atividades ou tecnicas mais complexas.

Saito. Assistimos a transformac;ao da tecnica do saIto. Todos
nos saltamos de urn trampolim e, mais uma vez, de frente. Felizmente
isso deixou de ser feito. Atualmente saltamos, felizmente, de lado.
SaIto em altura, largura, profundidade. SaIto de posi<;:ao,saIto. de
vara. Aqui, reencontraremos os temas de reflexao de nossos amlgos
Kohler, Guillaume e Meyerson: a psicologia compa~ad.a do ho.mem e
dos' animais. Deixo de falar do assunto. Essas tecmcas vanam ao
infinito. .

Escalar. Posso dizer-Ihes que, embora seja pessimo para sublr
em arvores, sou passavel na montanha e no rochedo. Diferen<;:ade
educac;ao, por conseguinte, de metodo. . ., ,

Um metodo de subir na arvore com 0 cmto cmgIdo a arvore
e 0 carpo e capital entre todos os chamados primitivos. Ora, entre
nos nao temos sequer 0 emprego deste cinto. Vemos ~ trabalhador
dos telegrafos subir apenas com seus grampos e sem cmto. 0 pro-
cesso deveria ser-Ihe ensinado (7).

A historia dos metodos de alpinismo e realmente notavel. Ela
fez progressos fabulosos duran~e mi~~ existencia.

Descer. Nao ha nada mats verllgmoso do que ver urn Kabyle
descer com babuchas. Como pode equilibrar-se sem perder as babu-
chas? Tentei ver, fazer, nao compreendo.

Tampouco compreendo como as senhoras conseguem andar com
saItos altos. Assim, ha tudo a observar, e nao apenas a comparar.

Natariio. Ja vos disse 0 que penso a respeito. Mergulhar, nadar;
utilizac;ao de meios suplementares: boias, pranchas, etc. Estamos n.a
pista da invenc;ao da navegac;ao. Encont~o.-me entre aqueles que, ~n-
ticaram 0 livro de Rouge sobre a Australia, mostraram seus plaglos
e cheguei a acreditar em suas graves inexatidoes. Com tantos outros,

(7) Acabo de vc-Io enfim utilizado (primavera de 1935).

reputei como fabula seu relato: eles haviam visto grandes tartarugas
do mar cavalgadas pelo niol-niol (W. Australia N.). Ora, temos hoje
excelentes fotografias em que se veem essas pessoas cavalgarem tar-
tarugas. Da mesma maneira, a historia do pedac;o de madeira sabre
o qual se nada foi notada por Rattray para os ashanti (vol. I). Adc-
mais, ela e certa para os indigenas de quase todas as lagunas da
Guine, de Porto-Novo, de nossas proprias colonias.

Movimentos de forra. Empurrar, puxar, levantar. Todo mundo
sabe 0 que e urn coup de rein. E uma tecnica apreIltdida, e nao uma
simples serie de movimentos.

Lan<;:ar,atirar ao ar, na superficie, etc.; 0 modo de segurar, nos
dedos, 0 objeto a ser arremessado e notavel e comporta grandes
varia<;:oes.

Segurar. SeguraI' com os dentes. Uso dos dedos do pe, das axilas,

Todo este estudo dos movimentos mecanicos foi bem iniciado. E
a formaC;ao de pares mecanicos com 0 corpo. Lembrem-se bem da
grande teoria de Reulaux sobre a formac;ao desses pares. E recor-
damos aqui 0 grande nome de Farabeuf. Quando me sirvo do punho,
e com mais forte razao desde que 0 homem teve nas maos "0 soco
de pedra chellense", formam-se "pares".

Aqui, colocam-se todas as proezas manuais, a prestidigitac;ao, 0

atletismo, a acrobacia, etc. Devo confessar que tive, e ainda nao
deixei de ter, a maior admirac;ao pelos prestidigitadores e ginastas.

4. Tecnicas de cuidados corporais. Esfregamento, lavagem, en-
saboamento. Esse dossie e praticamente de ontem. Os inventores do
sabao nao foram os antigos, que nao se ensaboavam. Foram os
gauleses. E, por outro lado, independentemente, toda a America
Central e do SuI (nordeste) ensaboava-se com 0 pau-brasil, donde 0

nome desse imperio.
Cuidados da boca. Tecnica de tossir e de cuspir. Eis uma

observac;ao pessoal. Uma menina Mio sabia cuspir e cada catarro que
tinha era agravado por isso. Fui informado do fato. Na aldeia de
seu ~ai e n~ f~mflia de s~u pai em particular, em Berry, nao sabem
cusplr. Ensmel-.lhe a CUSplr. Dava-Ihe vinte centavos por cada cuspa-
da. Como cIa tlnha vontade de ter uma bieicleta, aprendeu a cuspir.
Foi a primeira da famIlia a saber faze-Io.

Higiene das necessldades I/aturais. Poderia Cl1umerar aqui inu-
meros fatos.

5. Tecnica do consumo. Comer. Decerto estao Iembrados da



anedota do xa da Persia, repetida por Hoffding. 0 xa, convidado de
Napoleiio III, cornia com os dedos; 0 imperador insistiu para que ele
se servisse de urn garfo de ouro. "Nao sabe 0 prazer que esta
perdendo", respondeu-lhe 0 xa.

Ausencia e usa da faca. Urn grave erro foi de fato 0 de Mac
Gee, que acreditou tcr observado que os seri (quasc ilha de Madeleine,
California), por serem desprovidos do uso da faca, eram os mais
primitivos dos homens. Eles nao tern faca para comer, e tudo.

Beber. E rnuito uti! cnsinar as crian<;as a bebcrem na propria
fonte, do jato, etc.; ou em vestfgios de agua, etc., a beber scm tocar
com os labios no copo, etc.

6. Tecnicas da reprodu{:iio. Nada e mais tecnico do que as
posi<;6es sexuais. Pouquissimos autores tiveram a coragem de falar
deste assunto. E preciso ser grato a Krauss por ter publicado sua
grande cole<;iiode Anthropophyteia. Consideremos, por excmplo, a
teenica da posi~ao sexual que consiste no seguinte: a mulher tern as
pernas suspensas pelos joelhos nos cotovelos do homem. E uma
teeniea espedfica de todo 0 Pacifico, desde a Australia ate 0 Peru,
passando pelos estreitos de Behring - e, por assim dizer, muito rara
em outros lugares.

Ha todas as tecnicas de atos sexuais normais e anarmais. Can-
tatas por sexo, mistura de halitas, beijos, etc. Aqui, as teenicas e a
moral sexuais estao em intima liga<;ao.

7. Ha, enfim, as tecnicas dos cuidados, do anormal: massagens,
etc. Mas passernos adiante.


