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Resumo. De urn e outro lado do Atlantico a nocno de que 0 corpo do morto e
acirna de tudo urn objecto soc io-cultura l que serve de suporte aos cult os diri gidos
aos viv os e a necessidad e de exorcizar a morte para se pode r vive r co m ela,
apresenta configuracoes tota lmen te opostas. No Por tugal rural a integracao do
mor to na co mun idade e na familia (sobretudo no Norte do pais) es pelha uma
continuidade de praticas assaz interessantes no quadro da etnografia euro peia; na
America, 0 morto e ass unto de es pecia listas e e apresentado a farnilia e a
comunidade apcnas e so apes urn ritu al de puri ficacao que 0 tran sforrna num
sfrnbolo americana de ideais de pureza e beleza transpostos para a morte .

Palavras Chave: Morte; Rituais Funerririos : Portuga l; "Funera l Directors".

Resume. L'eth nograp hie de la mort au Portuga l et aux Etats Unis montre deux en
sembles de pratiques divergentes: dun cote la mort, encore souvent prise en charge
par la famille et Ie cercle de conaissances, est accc pte dans sa real ite physiqu e;
de I' autre, cette realite est nie: des profissionel s de la thanatopraxie ernbaument
un cadavre qu i sera presente a la famill e apres etre passe par un processus de pu
rification le transformant en I"ernbleme d'ideaux essentiels a la culture americai ne.
La persista nce au Portugal de pratiq ues autrefois Iargement repa ndues en Europe
permet de sinterroger sur les modeles devolution proposes en matie re dattitudes
devant la mort , ainsi que de reaffirrner linteret d 'une approche attentive aux varia
tions synchroniques de ces dern ieres.

Mots-Clef: Mor t; Rites Funerai res; Portuga l; "Funeral Directors ".
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as estudos ja classicos de Philippe Aries (1988; 1989) relativos as atitudes
perante a morte ao longo dos tempos, definem dois palos centrados no modelo
antigo da "rnorte domesticada", para a qual as pessoas se preparavam e eram
acompanhadas pelos seus familiares e amigos, e a "morte selvagem", inerente a
modernidade e a sociedade actual, em que 0 moribundo morre isolado da familia
nas instalacoes hospitalares e a morte e urn assunto tabu, acerca do qual se evita
falar. Nos estudos de Aries apercebemo-nos de que e no meio rural da Europa
meridional que alguns modelos mais antigos e mais proximos do conceito da
morte "partilhada", acompanhada, subsistem . E este 0 caso do meio rural
portugues, sobretudo nas regi6es onde 0 modelo da sociedade europeia "moderna"
tern demorado a instalar-se.

a modelo historico e evolucionista proposto por Aries (e por outros
historiadores), fornecendo urn pano de fundo orientador das perspectivas perante
a morte nao dti, no entanto, conta das realidades etnograficas. No Portugal ac
tual podem-se observar rituais funerarios que exprimem duas realidades : urna que
remete para comportamentos marcadamente arcaizantes, ao mesmo tempo que nos
surgem casos em que a modernidade se irnpoe e a morte passa a ser assunto de
especialistas.

Analisarei aqui urn quadro balizado por dois extremos: 0 clo meu trabalho
de terreno na zona Leste dos Estados Unidos e os resultados da pesquisa realizada
em Portugal. De urn e outro lado do Atlantico a nocao de que 0 corpo do morto
e acima de tudo urn objecto socio-cultural que serve de suporte aos cultos
dirigidos aos vivos e a necessidade de exorcizar a morte para se poder viver com
ela, apresenta configuracoes opostas. No Portugal rural a integracao do morto na
comunidade e na familia (sobretudo no Norte do pais) espelha urna continuidade
de praticas assaz interessantes no quadro da etnografia europeia; na America, 0

morto "pertence" aos especialistas e e apresentado a familia e a comunidade
apenas e so apos urn ritual de purificacao que 0 transforma num sfmbolo
americano de ideais de pureza e beleza transpostos para a morte.

No novo mundo - os "Funeral Directors"

as "funeral directors" constituem urn grupo profissional sobre 0 qual recai
a responsabilidade de todo 0 processo pas-mortem - sao eles que se encarregam
da rernocao do corpo das instalacoes hospitalares (onde normal mente a morte
ocorre), transportando-o para a "funeral home", de onde 0 corpo sai para 0

cerniterio ou outro local de disposicao final. Entre a chegada do corpo a casa
funeraria e a sua saida para 0 cerniterio ha todo urn complexo ritual funerario que
se tornou conhecido como "the american way of death" (Mitford 1963) e que
incentivou 0 crescimento do grupo de "funeral directors". Este complexo funerario



Rituais funerarios dos dais lados do Atlantica 45

tern a ver com praticas muito especfficas nos cuidados que se devem dedicar ao
cadaver - 0 "embalming"- e a sua preparacao para 0 confronto final com os
vivos; 0 corpo que e apresentado no "wake" (tarnbern denominado "calling
hours") e urn corpo transformado pelos peritos da morte num sfmbolo que ret rata
uma serie de modelos americanos, presentes em vida e valorizados na morte, tais
como os ideais de limpeza, purificacao e do " the looks" e a concepcao de que
a morte niio pode modificar a aparencia ffsica da pessoa. 0 horror perante 0

processo natural de putrefaccao do cadaver alimentou 0 surgimento de tecnicas
que permitiram 0 desenvolvimento de urn grupo especializado no "controle" da
morte e do cadaver a urn ponto que nao encontra pararelo no Velho Mundo--'.
o "decent funeral" e urn ideal aceite como parte da vida americana, ultrapassando
divergencias etnicas , e 0 "funeral director" e a peca central desse cenario: "It is
taken for granted that his services are to be used in the burial of the dead"
(Habenstein 1962:5) .

Identidade profissional: evolucao e consolldacao

Os cangalheiros dos primordios americanos tinham exactamente as
mesmas caracterfsticas que os seus correspondentes europeus ; eram fabricantes
de mobilias que construfam e vendiam caix6es e outros objectos funerarios. Os
jornais coloniais publicitavam os "undertakers" como alguern que "se encarrega
do fornecimento dos services e parafernalia funeraria" (Habenstein 1962:169) . A
preparacao dos corpos e os restantes rituais funerarios eram da responsabilidade
dos familiares, vizinhos e amigos e era na casa da famflia que 0 velorio tinha
lugar, urn modelo em nada divergente do seu hornonimo europeu de entao.

E com a Guerra Civil americana que a pratica do embalsamamento se
desenvolve, adquire significancia e vai fazer com que 0 ambito de accao dos
"undertakers" se expanda. 0 grande centro de desenvolvimento dessas tecnicas
era Washington D.C. onde se viam amincios publicitarios tais como: "Corpos
embalsamados por nos nunca enegrecem, mas conservam a sua cor e aparencia
natural. ..". 0 cortejo fiinebre de Lincoln eo velorio em que 0 seu corpo embal
samado foi exposto publicamente contribufram para a crescente popularidade do
novo habito de preservar 0 cadaver, ultrapassando-se 0 processo natural da
putrefaccao ,

No final da guerra estas tarefas tinham passado das maos dos farmaceuti
cos e medicos para as de companhias especializadas e de "undertakers", que se
constitufam assim em firmas dedicadas a tais actividades a tempo inteiro .

o embalsamamento foi 0 ponto fulcraI para uma crescente enfase posta
no corpo e na vitoria sobre os processos naturais de dererioracao e putrefaccao
do corpo. Com a possibilidade de reter 0 cadaver na superffcie por urn tempo
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substancialmente mais longo, valorizaram-se processos de "restauracao" e
"ernbelezamento" que rapidamente se desenvolveram. Seguindo urn tendencia de
imitacao comum nas sociedades humanas as famflias, vizinhos e amigos tinham
orgulho em seguir as novas "modas" funerarias e era prestigioso utilizarem-se os
services de uma firma especializada. Segundo Foreman (1974) ja na segunda
metade do seculo XIX os "undertakers" eram considerados peritos do embalsa
mamento, requerido pelas familias em nome de ideias de sanidade publica e
beleza, mas nao s6. Estes profissionais realizavam urn service para 0 "bern da
comunidade" e 0 aumento do mimero de indivfduos que ingressaram nessa
ocupacao bern como a crescente preocupacao com a profissionalizacao traduz-se
no aparecimento das primeiras escolas de ciencia mortuaria.

Temos assim urn quadro de mudanca em que se da a transicao de urn
cenario em que a morte era urn assunto familiar, para 0 desenvolvimento de uma
c1asse profissional especializada que presta estes services a comunidade. Esta
mudanca aliada e reforcada pela progressiva importancia dada ao embalsamamen
to e a base do cenario que hoje se apresenta nos Estados Unidos.

Pureza e perigo

Ser-se "funeral director" na America significa fazer-se parte de uma c1asse
altamente especializada, caracteristica de uma sociedade laicizada modernizada
e tecnicista, onde a profissionalizacao e urn valor importante. Os services que
os "funeral directors" fornecem dirigem-se ao tratamento do morto mas tam bern
ao consolo dos vivos e, para alern da perfcia medica que Ihes permite fazer 0 "em
balming" eles invocam igualmente uma educacao a nfvel da psicologia que
legitima a sua actuacao como "doctors of grief' junto das familias doridas .

Apesar disto, 0 "ex -Iibri s" dos "funeral directors" e, sem duvida, 0 produto
acabado apresentado it familia no vel6rio . 0 cadaver surge com a aparencia de
uma pessoa que dorme, como um nao-morto, embalsamado e restaurado, visto
na sala da "funeral home" como urn simbolo de perfeicao que, de certo modo,
mostra uma tendencia para adiar a morte (Thomas 1985:183). A exacerbacao do
ritual das iiltirnas homenagens ao defunto surge nos Estados Unidos como sfrnbolo
ultimo dos ideais americanos (Spindler e Spindler 1983) segundo os quais a morte
nao deve mudar uma pessoa, e de como 0 "the looks" , a aparencia ffsica dos
individuos e de irnportancia capital , mesmo quando ele ja nao pertence ao grupo
dos vivos . Para alern disso, a especializacao na restauracao dos cadaveres,
justificada por ideais racionais de higiene e saiide publica, permite na realidade
ultrapassar 0 horror que os americanos tern it putrefaccao, isto e, culturalizar "it
americana" 0 processo de decornposicao do corpo. S6 assim os americanos se
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podem confrontar com 0 defunto, transformado e que deixa de ocupar 0 lugar
central que tinha nos velorios tradicionais para passar a ser urn fcon de uma pureza
artificial que Ihe e imposta pelos sobreviventes incapazes de, numa sociedade onde
os ideais de beleza e felicidades sao soberanos, olhar de frente a morte na sua
faceta mais terrfvel, 0 corpo em decornposicao.

Apos a morte, 0 corpo e levado pelo agente funerario para a casa funeraria
(a "funeral home") e no "preparation room", uma sala escondida nos bastidores,
o corpo e tratado. Sao feitas determinadas inc isoes e retirados os Ifquidos
corporeos e e injectada uma solucao a base de formol, que e suposta fazer parar
o processo natural de decomposicao e 0 corpo e "restaurado" . Essa restauracao
consiste numa maquilhagem, que da especial atencao as partes visfveis, cara e
rnaos; em seguida, a pessoa e penteada e vestida. Normalmente tenta-se vestir
e arranjar a pessoa a partir de uma fotografia que os familiares fornecem, que de
a imagem dela num dia feliz da sua vida, por exemplo, no casamento de urn filho.

Este corpo que e apresentado ao publico e importante para se perceber
uma serie de ideais americanos, porque e urn corpo purificado, transformado, e
so assim e que os americanos se confrontam com ele.

As explicacoes para este ritual diferem. Aries (1989:59-63) refere que 0

caso americano e talvez urn dos prototipos da concepcao tabu da morte, no quadro
de uma modernidade muito pertinente. 0 interdito e af substancializado numa
forma unica da sua recusa; mas enquanto que na Gra-Bretanha se nota um a
supressao radical de tudo quanto evoca a morte, nos Estados Unidos ela e
disfarcada, sublimada. 0 corpo que e apresentado aos vivos nao tern a aparencia
de morto, mas de vivo.

Vovelle (1983) menciona sobretudo os aspectos econornicos ligados a urn
tratamento bastante oneroso que denota a importancia de se mostrar, atraves dos
gastos com 0 funeral, 0 carinho que se dispensa a memoria do falecido. A enfase
posta neste aspecto nao sao alheios os interesses comerciais dos "funeral direc
tors" que facilmente manipulam as decis6es das famflias relativamente aos gastos
funerarios .

Por outro lado, alguns antropclogos, como L.Vincent-Thomas, (1985:125,
147, 160,213) salientam 0 papel do ritual americano na ajuda aos doridos no
trabalho de luto. Comparando as praticas funerarias americanas as cerimonias
das segundas exequias de algumas sociedades, 0 autor sugere que 0 ritual de
morte e uma forma de catarse e uma maneira de ultrapassar 0 vazio provocado
pela morte, atraves da possibilidade de prolongar a ultima relacao com 0 morto .
A reiteracao da ideia de que a ritualizacao e uma terapia eficaz contra a angustia
da morte, associa-se a nocao de que quanto mais complicado e prolongado for 0

ritual , mais facil e 0 trabalho de luto.
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Mas para se discernir 0 significado deste ritual tem de se ultrapassar deter
minismos econornicos e mesmo os que poem a tonica no inconsciente colectivo
e de olhar para alern disso, para os ideais arnericanos da beleza ffsica e de hor
ror a putrefaccao e a poluicao do corpo. Nenhum americano iria a um velorio se
o corpo nao tivesse anteriorrnente sido purificado, 0 corpo no seu processo natural
de decomposicao, e considerado perigoso , 0 que suscita comentarios como este,
que me foi feito pOI' um "funeral director": "Que esquisito, voces, na Europa, deve
estar tudo cheio de bacterias, porque niio ernbalsamam os mortos, como e que
voces podem estar no velorio? ..."

o tratamento dos mortos hoje

Em Portugal, no infcio da ultima decada deste seculo a agencia funeraria
e uma instituicao corrente, quer nas cidades, quer nas aldeias. Mesmo em zonas
mais rurais onde, ate ha relativamente pouco tempo erarn as famflias (com a ajuda
de amigos e vizinhos) que tratavarn do corpo e de contratar 0 padre para os
services funebres, a tendencia actual e a de que a agencia funeraria da zona se
ocupe de todo 0 processo relativo ao morto (3).

As agencias funerarias sao de dirnensoes e nfveis muito dfspares entre si,
desde as mais antigas, da segunda metade do seculo XIX (1860, 1870) que se
encontrarn nas principais cidades, as de menor dirnensao, "tipo quiosque" de
artigos religiosos classicos (tercos, irnagens de Nossa Senhora de Fatima e de
outros santos, etc.), ou outras em que 0 aspecto e igualmente 0 de um pequeno
cornercio retalhista"mas a enfase e posta nas decoracoes florais (fig. I), e ainda
as que consistern apenas de uma porta e de urn guarda-vento com uma cadeira
e mesa para atendimento dos clientes. Em varies locais da provincia, 0 agente
funerario e na realidade 0 dono de urn estabelecimento de venda de moveis ,
electro-dornesticos ou outros artigos - consequencia natural da antiga actividade
de fabricantes de moveis e caixoes.

Hoje em dia todas as agencias (rnesmo as mais pequenas) recebem as
urnas directamente de grandes fubricas especializadas e a pequena ageucia
autonoma, com capacidade de produzir os bens - e os servicos-s- que vendia
deixou de existir. Os agentes funerarios falam com orgulho dos tempos em que
"tude era feito na casa", do mesmo modo que afirrnam a necessidade de se
acompanhar 0 progresso e se cornprarern os modelos mais modernos de urnas ("E
como na moda, todos os anos safem moclelos novos! ", explicou-me urn dos
entrevistados), tipo "frances", "americano", "modele Coirnbra'', etc . A capaciclade
de aguentar a passada da mudanca e a publicidade decorrente do saber respei tar
os gostos dos c1ientes da prestfgio a agencia. E esta a tonica posta quando me
mostravarn as salas de exposicao, onde as famflias escolhern a urna pretend ida.
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S~ndo a peca mais cara de toda a parafernalia funeraria, e ela (mais precisamente,
o seu cu sto) que serve como eleme nto sublinhaclor do luxo que se pretende dar
as cerirnonias. 0 costume de se paramentarem as pared es, portas e janelas
de sapareceu completamente nas cidades, e so se encontra nalgumas aldeias
isoladas. Os panos pretos bordados que decoravam a cfimara ardente foram muitas
vezes substituidos por modernos panejamentos em forma de ec rans de suspensao
metalica que se usam como pano de fund o do local do velorio . Neles figuram
vers6es actuais das antigas aJminhas, com motivos alegoricos da salvacao das
almas clo Purgatorio.

Nas cidades a morte da-se normalmente nas instalacoes hospitalares e,
consoante as polfticas dos hospitais, e 0 pessoal da morgue ou 0 agente funerario
quem veste 0 morto. 0 velorio tern Jugar nas cap elas mortuarias e dai 0 corpo
segue para a igreja e cerniterio. Em qualquer dos casos a ligacao com a "casa" e
cortada num momento que antecede mesmo a propria morte, ja que 0 cloente e
retirado da sua casa familiar e colocado num espaco exterior, neutro para ele de
urn ponto de vista afectivo. 0 cadaver passa das mao s dos medicos para as maos
dos agentes funerarios, e j a nao e a famili a que lida co m eJe.

A morte nas cidades portuguesas insere-se assim no modelo classico do
mundo ocidental, onde sobretudo entre 1930 e 1950 se ace ntua a tendencia de
enviar 0 doente para morrer no hospital (Aries 1989:56). Parece-me qu e 0

interessante no caso portugues sao justam ente as realidades que fogem a es te
model o, e que se situam, regra gera l, fora dos ce ntros urb anosv".

A morte da "casa"

o conceito da mort e como algo que diz respeit o a toda a comunidade e
proprio do meio rural , por oposicao ao meio urb ano, onde tai s acontecimentos
tern significancia para os e leme ntos dos subgrupos a que 0 individuo pertencia,
mas nao para 0 conjunto alargado do s cidadaos , a nao ser que 0 morto seja urna
figura publica.

A ligacao com a casa de origem, apanagio da perspectiva da "boa morte"
(Goldey 1985), tinha urn papel de relevo nas zonas clo extremo Norte clo pais, clo
Minho litoral ao interior transmontano . Isto explica-se pela extrema irnportancia
que aqui detinha a actividade rural. No Minho, a emigracao de elementos da casa
tinha nao raro em vist a permitir a continuidade dessa rnesrna casa, que muitas
vezes nao podia suportar toclos os seus mernbros. Do mesmo modo, as praticas
cle heranca testemunhavam a irnportancia cia co ntinuacao da ca sa, atraves de
es trateg ias diversas visand o manter 0 seu patrimoni o indivi so como 0 ca samento
de ap enas 0 filho que herdava a casa , 0 previl igiar 0 descendente que cuidasse
dos pai s na veJhice e ate as suas mo rtes, etc.
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No Minho rural a cas a de lavoura era uma entidade una, com vida e
individualidade propria e os seus elementos eram conhecidos nao pelo apelido
da fam ilia mas pelo nome da casa. Na morte, esta expressao da casa era
continuada, e continua a se-lo, e e comum ser a famflia ou os vizinhos a lavar e
vestir 0 morto'>', Existem tarnbern pessoas trad icionalmente encarregadas de lavar
e vestir 0 morto e tratar de outros pormenores relativos ao funeral, como sendo
o homem "que corre com 0 enterro". Estes services nao tern canicter rernunera

torio, e sao vistos como uma ajuda a famflia dorida nesse tempo doloroso .
Deste modo, nas freguesias da Ribeira minhota, onde a casa de lavoura

tradicional detern ainda urn grande peso, as relacoes familiares que se estabelecem
no seio dessa unidade de producao sao tambern muito importantes. Af, e deplora
do e criticado expulsar-se 0 morto da casa(6). 0 velorio deve ter lugar na
residencia, e nao numa capela'?'.

As lapides do cerniterio contern inscricoes nas quais figura nurn lugar de
destaque 0 nome da Casa - Casa do Trinta, Casa do Fino, Casa do Cabeixo, etc.
- e nao 0 apelido oficial da famflia. A denorninacao que era dada as pessoas
em vida continua assim para alern da morte. Numa zona em que a propriedade
individual tem tao grande valor, as sepulturas participam desse sentimento de
posse e sao em geral propriedade de cada casa. Na maior parte dos cerniterios
as antigas sepulturas foram renovadas e sao agora ricamente revestidas de pedra
rnarmore, com lapides gravadas a dourado onde, no cabecalho se Ie 0 nome da
casa (fig . I). Isto e, mesmo que no ritual funebre do velorio 0 morto tenha sido
relegado para fora da casa, no cerniterio continua a ser visfvel a perrnanencia
da importancia dessa relacao, e ate mesrno uma sobrevalorizacao desse elemento.
Por cima das pedras tumulares acurnulam-se pequenas lapides com inscricoes
relativas a cada morto, individualmente. Mas a cabeceira da sepultura familiar,
com 0 nome da casa em grandes letras e abrangendo a totalidade do espaco, e
bem 0 sfmbolo identitario da relacao de continuidade que se estabelece entre os
vivos e os mortos. Todos os sabados ou apos a missa dominical a familia ou
algum elemento da casa desloca-se ao cerniterio para cuidar das sepulturas. Os
rituais de limpeza e ornamentacao a que as pessoas se dedicarn sao dos mais
rigorosos que ja presenciei. As pedras tum ulares e lap ides sao met iculosamente
es fregadas com uma escova e detergente, apos 0 que sao secas e po lidas e
enfeitadas com flores naturais, renovadas com uma periodicidade tao assidua que
quase so se vern flores frescas, e 0 aspecto do cerniterio e 0 de um jard im f1orido
(fig. 2).

Em Tras-os-Montes, 0 modele vigente hoje mantern a forma original de
ha decadas, Existem algumas capelas mortuarias, mas, fora das cidades, elas sao
raramente usadas. Uma famflia que, na aldeia, mande 0 seu morto para fora de
casa sera sev eramente criticada por todos por nao ter respeit ado os costumes
sociais e nao te r cumprido os ultirnos de veres para com 0 defun to. 0 mesmo
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preceito e seguido na serra da Arada (Arouca) , oncle se continua a pensar que 0

mo rto cleve "s afr de casa" (para 0 cerniterio) e nao cle urn local ano nimo como a
capela mortuaria.

Se ha reg ioes onde estes cli tames sociais co ntinuam a ter perti nencia, a
vcrdade e que as pressoes (sobretudo da parte dos agentes funerarios e clo c1ero)
no senti do de um a modernizacao e uniformiclade sao recorrentes. No Barroso, em
Montalegre, es tava-se no Verao de 1992 a fina lizar 0 ar ranjo de uma pequena
igrej a nao la nge cia igrej a pa roq uial oncle, numa sa la co ntfgua, se fa instalar a
capela mortuar ia. 0 pa dre tinha ja anunciaclo a sua inauguracao para breve,
permi tindo as pessoas que nao tivessem casa em condicoes levarem para la os
seus mortos, de modo a serem-Ihe ali prestados os iiltimos respeitos .

Sao var ias as zonas do pais onde se ver ifica que, a partir do momenta em
que existe uma capela mortuaria todos passam a usa-In e e mesmo urn factor de
prestfgio 0 morto nao ficar em ca sa . Ass im, no co nce lho cle Gou veia, colaborei
na prep aracao de urn velor io de uma senhora que, morta em casa dura nte a noire,
foi vestida pe lo agente funerario e seus ajudantes e de imed iato co locacla na urna
e levada para a capela mortuaria clo lugar, oncle se armou a camara arclente. Isto
cleu-se antes clo meio dia e provocou graves perturbacoes . A velha senhora era
cato lica e e costume nesse lugar as mul heres irem vestidas de branco para a
sepu ltura, mesmo nos casos em que tenham sido casadas. Not e-se que esta idosa
vivi a sozinha e 0 filho fazia parte da comuniclade cle Testemunhas de Jeova da
freguesia . Enquanto que uma comadre dava ind icacoes aos agentes funerarios
cle como desejava os pormenores - vestido, meias, sapatos e veu branco; urna
das melhores - 0 filho declarou desde logo que transferia as suas responsabilida
des para os agentes funerarios ("Os senhores trate m de tudo. Eu sou Testemunha
de Jeova, por isso os senhorcs tratem de tudo!") e que nao era preciso trazerem
material do melh or(8) ja que, de qua lque r moclo, "vai tudo para debaixo cia terra!".
Mais que a declaracao clo desprezo pela riqueza da parafernalia funerar ia ou 0

facto cle nao te r ajudaclo - nem a depositar 0 corpo na urna, nem a carrega-la
para a capela - as crfticas feitas pelos vizi nhos tin ham a ver com a falta cle
vergon ha do filho, de nao querer ir velar a mae. Enquanto membro de urna outra
religiao 0 fi lho nao iria ao velorio nem a rnissa cle corpo presente. Constitufa uma
aberracao para tocla a gente 0 facto de os lace s afectivos que 0 deviam unir a sua
progenitora nao serem mais fortes do que a obed ienc ia a padr6es religiosos
impeditivos de prestar a ultima homenagem a mae.

Para alern da nota relativa aos conflitos entre uma maioria catolica e as
minorias de outras religioes que vern interferir com tradicoes antigas acerca clo
que deve ser 0 enterro e todo 0 conjunto de rituais fiinebres, e de referir que a
capela mortuaria tinha sido oferta de um conjunto de emigrantes cle Nova Jer
sey, conforme constava de uma lapide na parecle cia capela. Trata-se cle uma zona
em que tradicionalmente as pessoas se cleclicavam as activiclacles pastoris e onde
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a indu str ia de lanfficios se desen volveu em Iarga escala e empregou urna grande
parte da populacao . A viuv a em questao vivia nu m bairro operatic construfdo em
tempos pe ia Co mpanhia de Lanfficios da Covilha para os seus operarios .

A par des tas inovacoes constata-se a perrnanencia de prat icas anti gas,
disseminadas por diferentes zonas, e que nos surgem, assim, como "focus" de
resistencia a tendencia uniformizadora dos ritos de morte .

Em Oleiros, na Beira Baixa, esta ainda em vigor "a corda", urna forma
de organ izacao que ordena a comunidade em varias un idades segundo raz6es de
vicinalidade e que impede que 0 rnorto seja deixado ao abandono . Os mernbros
da "corda" tern urna estrita obrigatoriedade de comparecer a prestar os iiltimos
respeitos ao morto, no vel6rio, na missa de corpo presente e no cerniterio, e era
costume aplicarem-se multas aos faltosos. Sao igualmente os elementos da
"corda" que fornecem a corn ida aos doridos nos dias que se seg ue m a morte. Se
nao ha alguern que possa cozi nhar, a familia enlutada vai fazer as refeicoes ao
restaurante e e a "corda" que pag a as despesas. Acontece mesmo que, no caso
de famfl ias mais tradicionais que nao querem ir ao restaurante, este va servir a
residencia, mas e sempre a "corda" a suportar os encargos.

Em 1993, na serra do Marao, a casa era ainda armada para 0 vel6rio
segundo os preceitos anti gos : nas habitacoes mais pobres sao as colchas e os
lencois de linh o , carregad os da pureza simb61ica associa da a esta fibra enquanto
e leme nto purifi cad or (O live ira et al. 1978 : 184) que transfiguram 0 espaco
do rnesti co e a rudeza das paredes. Nalgumas freg uesias da serra ainda se paga
o funeral ao padre em ge neros.

Na provincia ale ntejana, nomeadamente em certas aldeias do concel ho de
Estre moz, a carreta continua a se r usada no cortejo fiinebre . As raz6es desta
preferencia ultrapassam 0 foro eco n6 mico dado que ha casos em que os age ntes
funerarios fo rnecem 0 carro sem aum ento de custo, e explicam-se pelo desejo das
pessoas acompanharem mais de perto 0 defu nto ate a sua ultima morada.

A aceit acao da inovacao que 0 carro funerario co nsti tufu nao se deu de
igual mod o pOI' todo 0 lado. Em Idanha, onde ha apenas urn ce ntro med ico, as
pessoas gravemente doentes sao mand adas para 0 hospital distrita l, em Castelo
Branco e, em caso de morte, co ntra ta-se af 0 age nte funerar io e nao 0 de Idanh a,
qu e perd e a freg uesia. Sem meios para co mprar um carro funerario, (s6 tem a
sua carreta puxa da a mao) ve-se preteri do em favor dos co legas que 0 possuem,
j a que as pessoas querem ir a enterrar num luxuoso carro funerar io e nao numa
carreta.

No co nce lho de Vila do Rei s6 a forca 0 agente funerario local consegu iu
co nve ncer as pessoas a utiliza-lo. Em Argani l, foi -me relatado que varie s idosos
se dirigem ao cangalheiro recomendando-Ihe que, quando a morte sobrevier, nao
desejam ser conduzidos ao cerniterio no carro funerar io, mas sim levados a mao
pelos seus filh os ou outras pessoas que Ihes fossem chegadas. De um modo gera l
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por todo 0 pais, a morte de urn jovem (que maiores problemas traz a comunidade,
pOI' Ihe ser subtraido urn membro ainda valido , e tambern porque a maior parte
das vezes a morte dos mais novos se enquadra na esfera da "rna morte"(9), violenta
ou por acidente , que nao se espera e para a qual as pessoas nao se encontram
preparadas) provoca uma forte reaccao da comunidade, expressivamente mani
festada na maneira de conducao do morto para 0 cerniterio, feita a mao pelo s
seu s colegas e companheiro s, que deste modo Ihe prestam uma ultima homena
gem .

A importancia da forma da ultima homenagem parece directamente ligada
ao prestigio da Figura do morto e a honra da familia , embora se traduza de
maneiras diferentes conforme 0 grau de penetracao das inovacoes trazidas pelas
agencias funerarias .

Ecurioso ainda ver- e passando agora para 0 meio urbano e para 0 plano
das novidades - como alguns agentes funerarios de Lisboa e Porto consideram
o caso americano como urn ideal. Urn senhor com quem falei tinha uns panfletos
sobre produtos de embalsamamento americanos e dizia-me: "Isto e que e ! Eu
gostava de poder fazer a mesma coisa, mas, aqui, nao ha maneira!"

Esta valorizacao de urn profissionalismo cuidado que se sabe existir nos
congeneres do Novo Mundo encontra algumas realizacoes muito tenues em Por
tugal. Em Loule, falei com 0 dono de uma agencia funeraria que , influenciado
por esses corpos lindi ssimos - como ele diz - que receb e as vezes, da America,
de famflias de emigrantes, resolveu cornecar a por urn "bocadinho" de p6-de-arroz
e de baton nos seus mortos. A iniciativa parece resultar: nas capelas, sobretudo
quando ha dois mortos lado a lado, as pessoas dizem logo : "Este e muito mai s
bonito, esta muito mais bern arranjado; 0 outro esta sem cor, esta muito feio!"

as elementos que referimos, devidamente aprofundados e ampliados
podem constitufr a base para uma reflexao com vista a elaboracao de urn quadro
da etnografia da morte em Portu gal. Embora assumidos como pontos de partida,
eles mostram que esse quadro estabelecido pelos historiadores de uma linearidade
muito clara pode ser refutado, se tivermos em devida conta as diversidades que
(ainda) existem no territ6rio nacional, que desenham nfveis de evolucao na relacao
com a morte assaz diferenciados, demonstrando que vivemos urn perfodo de
rapidas e irreversfveis mudancas e que urge registrar os residuos de praticas
antigas ainda observaveis .

Dos dois lados do Atlfintico

Temos assim dois cenarios antiteticos: do lado de 1£1 a "morte selvagem"
da civilizacao tecnicista em que 0 cadaver esta completamente nas mao s de
especialistas e surge como produto elaborado que se vend e e, do lado de ca do
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oceano, perrnanencias de rituais antigos que acentuam 0 mais estreito
relacionamento entre 0 morto, familia e comunidade proxima e que continuam
apesar da modernidade invasora. Estranhamente e no caso da sociedade
americana que e hipervalorizado 0 ritual da velada do morto, prolongado nao
raro por tres ou mais dias , enquanto que em vari e s paises europeus e1a tern
tendencia a desaparecer. Mas esta velada e qualitativamente diferente dos velorios
que se realizam nas aldeias transmontanas portuguesas. Estes sao cerimonias em
que 0 morto ocupa, enquanto tal, 0 lugar de destaque. Na America, 0 personagem
deitado na urna e urn ser transformado que serve sobretudo os vivos, permitindo
-Ihes encarar a morte. Urn ritual importado, segundo os historiadores (Aries
1989:166) do Velho Mundo, dos costumes mediterranic os de velar 0 corpo com
a urna aberta foi transformado num simbolo de uma sociedade, atraves de uma
especializacao que adquiriu vulto no Novo Mundo justamente porque respondeu
a ansias profundas da mentalidade americana. Numa sociedade de "self-made
men", de sucesso, a morte representa uma derrota e e portanto necessario
exorciza-la, transforrna-la mediante urn rito rico em significados, e justificado
afinal por valores tao triviais e aparentemente simples como 0 sao 0 da
especializacao profi ssional, da saiide publica e da beleza, preservando dos que
partem para 0 outro mundo, nesse derradeiro tempo entre os vivos, a sua melhor
imagern. A explicacao para 0 exito de tais praticas, apa rentemente contraditorias,
na America, esta afinal no inconsciente colectivo dos proprios americanos, na sua
preocupacao em ultrapassar a poluicao do cadaver em putrefaccao, Isto con segue
-se atraves do surgimento de uma classe especializa-da que, concentrando 0

fenorneno da transforrnacao e purificacao do morto, chama a si todas as instancias
poluidoras que estao, no Portugal rural, ainda repartidas por diferentes agentes e
tempos: a familia enlutada, 0 agente funerario, 0 padre, 0 grupo social a que 0

morto pertencia, etc. A centralizacao da poluicao exorcizada pelo seu especialista
e consubstancializada na sua obra de arte final -0 corpo embalsamado - permite
que os rituais fiinebres americanos sejarn defendidos como uma contribuicao
importante para se ultrapassar a dor que a morte de urn ente querido acarreta. A
prova de que a visao do cadaver purificado e de importancia crucial e reforcada
pelo facto de mesmo corpos destin ados a crernacao, serem igualmente
ernbalsamados e preparados para 0 "final viewing" .

E, em Portugal, para alern do morto se apresentar como "morto" e nao
ser normal as pes soas verem urn cadaver maquilhado, exi stem diferencas
fundamentais que dizem respeito a outras con stantes culturais.

As funcoes dos agentes funerarios portugueses ficam muito aquern do
quadro de especializacao - que se prende com a criacao de urn corpo teatralizado
- que se observa nos Estados Unidos e penso que nunca atingira urn tal nfveI
de igualdade. Alguns agentes funerarios disseram-rne que nao se maquilham os
mortos em Portugal porque os padres (catolicos) nao deixam. Rem eto para 0
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co nfronto entre mentalidades cat61icas e protestantes patente nos rel atos do sec.
XIX(IOl , de ingleses horrorizados que descrevem 0 caracter publico e a
fam iliariedade com a morte, observada quando 0 cortejo com os Santos Sacramen
tos chegava a casa do moribundo e a populaca entrava para assistir a chegada da
morte, que era assim alvo de olhares curiosos, no ponto de vista dos ingleses
pe rfeitamente impudicos e descabidos .

Na realidade, sao duas visoes opostas que se prendem com 0 gra u de
fami liaridade com a morte e, acima de tudo, com fobias e ideais pr6 pr ios de cada
cultura: 0 horror anglo-sax6nico a promiscuidade intima com a morte e a sua
impureza e, por ca, uma abertura maior para aquilo que e sentido co mo facto
social que afecta toda a comunidade.

Para la da multiplicidade de formas que, conforme as culturas, ass ume 0

co rpo do morto, ele e, acima de tudo, urn objecto s6cio-cu ltura l qu e se rve de
suporte aos cultos d irigidos aos vivos e a necessidade qu e todos os hu man os
se nte rn de ex orcizar a rnorte de modo a podere rn vi ver co m ela. 0 peri go de
contaminacao que 0 cadaver representa e urn fenorneno universal: a diferenca esta
nas forrnas que cada cultura cria para 0 ul tr apassar. De um e outro lad o do
Atlantico 0 que ternos sao do is quadros co mpletarnente d isti ntos : 0 que e
valorizado nu rn lado e considerado horroroso no outro.

A morte ap resenta um quadro de respostas cu lturais que es pelham a
necess idade de ritualizar e criar espacos proprios para a enfrentar: co ntextos
p lenos de inovacoes mas em que as perrnanencias sao muito irnportantes .

Em co ncl usao, retomamos duas expressoes ernb lernaticas referidas a du as
realidades distintas e profundarnente diferenciadas .

Nurn panfl eto distribufdo pelos agentes funerarios arnericanos (fig. 3), e
qu e pretende incentivar as pessoas a fazer 0 que denomi nam "pre-a rra ngeme nts"
- a prep arar a sua morte e deixar de anternao f ixada a ma ne ira co mo qu er qu e
o co rpo seja tratado, a forma de disposicao fina l, 0 tipo de ur na, etc, dec idido 
veern-se pessoas a entrar para um aviao e a parti r para 0 ce u e um ca becalho onde
se Ie: "For your fina l destination, smooth the way. P lan ahead" , isto e, "Para 0

seu destino final, prepare a sua viagem", tal com o prep ara a sua viagem as Ba
hamas.

Entre isto e uma dec laracao que se costumava fazer em Tras-os-Montes-U
na al tura do velorio , em qu e a pesso a chegava ao pe do morto, aspergia 0 corpo
co m ag ua benta e dizia: "Foste vivo , morto es; para qu e nao me aparecas, eu te
beij o os pes" , ha real mente uma grande diferenca qu e e interessante aprofundar.
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Fig. 3

Notas

57

( I ) Tex to el ab orado a parti r de urn a comunicacao aprese ntada ao Co ngresso da APA, 11 de
Fevcreiro de 199 3.

(2) E rnbo ra L.-V . T ho mas (1985) refi ra a tan atop raxia co mo bastante desenvolvida em Franca,
esta parece se r urn fen6m eno es pecf fico dos gran des ce ntro s urba nos e niio significa tive pa ra
tod o 0 pais.

(3) Ao co ntrario do caso dos Es tados Unidos em que a cl asse profissional es ta dcfi nida, existe
legislacao adequada e urna preparaca o esco lar de nivel superior, assi m co mo associacoes
pro fissionais de ren orne, em Portuga l para se abrir urn tal es tabe lec irnento basta ter urn alvara,
nao ha legisl acao especffica sobre es te tipo de service s e a assoc iacao qu e chegou a ter um
precar io infci o nao resistiu ao 25 de Abril de 1974.

(4) Se rn diiv ida que seria interessant e saber como e que se passa exactame nte 0 tra tamento do
morto nos me ios urbanos, mas nao disponh o de momenta de dad os s ignifica tivos; de igu aI
modo, a an tro po log ia urba na em Portuga l esta ainda nos se us infcios (D urand 1991 ) e os
esca ssos es tudos so bre a mort e em Portugal cin gcm- se a com unidades rurais e nao as cida des .

(5) A nao ser que a rnorte ocorra no hospital , caso em que e0 agen te funerario que disso se ocupa.

(6) Pina Cabra l 1985 : 68 ; 1989: 248.
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(7) Todos os dados aqui apresentados foram recolh idos em trabalho de campo ext ensivo que
iniciei no Verno de 1992 e que continua (Novembro 1993); deste modo, 0 que aqu i fica dito
nao e, de maneira nehuma, final , ja que tenciono pross eguir a investigacao .

(8) Nas freg uesias minhotas em que se usa a capela, ela e quase sempre construfda na
contiguidade ou proximidade da igreja paroquial e dos cernit er ios (Pina Cabral e Feij6 1985).

(9) As Testemunhas de Jeova nao concordam com a pompa dos funerai s cat6licos.

(10) Pina Cabral 1985: 67; 1989: 247.

(II) Pina Cabral e Feij6 1985:187-1 88.

( J2) Quando vim a Port uga l no decorrer da minh a pesquisa nos Estados Unid os, e ao falar co m
am igos sobre 0 meu trabalh o era vulga r ouvir comentarios tais co mo: "Q ue hor ror! Que
macabro , maquilharem os mortos para os fazerem parecer vivos!"

(13) Referid o pOI' Lou renco Fontes, na sua Etnografia Transmontana, vol. I pag, 115 (Mont alegre
1979) .
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