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Resumo . A identidade de urn grupo ou de uma sociedade e a representacao social
dos outros sobre 0 NOS; rcprcsentacao movel , polimorfa e renovada. A ide ntidade
esta associada 11 trad icao e 11 cul tura , mas ela, como estas , nfio se epee ao desen
volvimento. A cultura, por forca da sua integracao no des envolvimento , devera ser
vista como seu produto, ao mesmo tempo que como recurso e factor dinamizador
do desenvolvimento . As identidades cul turais , como univ ersos estruturados e
estruturantes sao diffcei s de apreender, anali sar e manipul ar, mas fazem parte de
qualquer projecto social - leia-se projecto de des envolviemnto -; As identidades
continuam a ser , hoje como ontern, objecto de reinv idicacao do NOS junto dos
outros e por vezes con tra os outros.

Palavras chave: Identidade; cultura; desenvolvimento; tradicao; modernidade .

Resume . On peut en visagcr l'identite d'un groupe comme les representations
sociales des autres sur nous . Representations polimorphes, mouvantes et
constamment renouvelees , L'idc nt ite est associec 11 la tradition et 11 la cu lture, mais
ni I'une ni les autres ne s'oposent au developpernent . Culture et identite sont
produits et fact eurs du developpernent regional, local et meme individuel. Les
identites culturelIes, structures structurees et structurantes, deviennent, avec la
modernite ct Ie progres, de plus en plus dificiles iJ. app rendre, 11 analyser et iJ.
manipuler, mais elles font toujours partie du proj et social de chaque groupe et, en
con sequence, aujourd'hui comme hier, font l'objet de reinvidications tres vives des
uns aupres des aut res et que lques fois , contre lcs autres .

Mots-clef: Identitc; culture ; developpement; tradition ; modernite.
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Quando, por imperativos de investigacao antropologica sobre a pro
blernatica do desenvolvimento, somos obrigados a abordar 0 tema das identidades
culturais, uma enorme massa de nevoeiro se abate sobre nos, apenas enquadrada
por dois pontos imaginaries em destaque, entre os quais oscilamos permanente
mente, sem nos podermos fixar em nenhum deles.

Urn dos pontos e 0 da invisibilidade ou da inexistencia real das identida
des . 0 outro e 0 da necessidade de que elas existam. A solucao mais coerente
pareceria ser a da sua invencao. Uma invencao dos outros sobre nos e uma inven
~ao nossa sobre os outros. Inventada, real ou representada, a identidade passa a
ser reconhecida, e como tal faz parte do mundo social em que se dividem os
homens, congregados em agrupamentos complexos ou primaries . 0 nos e 0 eles,
o nos e os outros sao as primeiras categorias sociais com que urn grupo toma
consciencia de si e dos outros, definindo as respectivas «identidades».

A passagem da «inexistencia» para a «existencia» das identidades sociais,
ecomentada por Jacques Berque (sob a figura de uma figura geometrica): «Urna
identidade colectiva assemelha-se a urn poliedro que, ao ser focado, ilumina urn
dos seus angulos, sem que os outros desaparecam-t!'.

o aspecto da alteridade, como elemento consubstancial da identidade e
sublinhado por Alain Touraine sem ambiguidades: «A identidade e imposta desde
fora. Ela nao nos diz quem somos nem 0 sentido do que nos fazemos, mas diz
-nos 0 que devemos ser e as condutas que esperam de nos, sob pena de sofrer
uma san~ao»(2). Precisamente a sancao de sermos condenados a inexistencia so
cial, estranhos e vagabundos sem identidade reconhecida.

I. As reflexoes sobre 0 conceito de identidade cultural sao tributarias em
grande parte de duas tradicoes cientificas ao nivel das ciencias sociais : a tradicao
da psicologia social (identidades individual e psico-social) e a tradicao da
etnologia classica (identidade etnica),

As varias express6es com que os cientistas sociais referem a identidade,
testemunham aquelas origens, a saber:

- Por parte da psicologia, «memoria colectiva» (Halbwachs), «psicologia
colectiva» (Le Bon), «representacao colectiva» (Durkheim), «conscien
cia colectiva» - «inconsciente colectivo» (Jung), «irnaginario colec
tivo» (Duvignaud) ...

- A Etnologia Classica sao debitados os indicadores principais com que
hoje se pretende estudar e definir uma identidade cultural: Lingua,
territorio, habitat, arte e sfmbolos, sentimento de pertenca (etnici
dade) ...
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Os ernprestimos da psicologia social para tracar 0 perfil de uma identidade
cultural, tornaram-se evidentes na corrente culturalista da antropologia americana.

A tese aparece formulada numa das obras principais de R. Linton, nestes
termos: «Resumindo, a cultura deve ser considerada como 0 factor predominante
na constituicao da personalidade de base para cada sociedade, assim como na
constituicao de series de personal idades estatutarias caracterfsticas de cada
uma>PJ . Personalidade de base, caracter nacional , per sonalidade modal ... , sao
expressoes , que Margaret Mead utiliza tambern nos seus trabalhos dedicados,
desde os anos 20, a vida dos adolescentes samoanos e da Nova Guine, no intuito
de decifrar as razoes da Crise dos jovens americanos . A conclusao e qu e a
educacao no Ocidente, ao contrario da praticada nas ilhas por si estudadas, tende
a irnpor tipos de personalidade «naturalmente» dife rentes de acordo com 0 sexo
dos jovens, 0 que provoca a revolta con tra a autoridade e os conflitos de
adequacao a moral dominante, entre os jovens ame ricanos . Na obra de outro
culturalista americano, Abran Kardinerv", a nocao de «personalidade de base»
deriva do conceito psicologico de personalidade e ao mesmo tempo distingue-se
de ele, pois a sua delimitacao faz-se nao a part ir do indivfduo, mas a partir de
uma cultura. A personalidade de base, em gera l, representa a constelacao de
caracterfsticas congenitamente ligadas ao conjunto de instituicoes de uma dada
sociedade e cultura. Em term os sinteticos e simples, a tese dos culturalistas poder
-se-ia anunciar da seguinte forma: os indivfduos que formam uma sociedade sao
configurados pelas instituicoes da cultura, ao mesmo tempo que a con figuram,
uma vez formada a sua personalidade de base .

Mas sobre a nocao de etnia como sobre a de identidade recaem suspeitas
e incertezas, que desde longa data, provocam serias interrogacoes da parte de
autores que se debrucaram e continuam a debrucar-se directamente sobre 0 tema.
Christan Bromberger questiona-se sobre a pertinencia do proprio conceito e sobre
os trabalhos que a investigacao antropolcgica tern desenvolvido, quer no quadro
da etnologia classica, quer no quadro da antropologia culturalistavv .

2. Com 0 termo «desenvolvimento» passa-se, urn pouco, 0 contrario. Esta
tao presente, e tao real, que nao precisamos de 0 representar. E como se todo 0

processo historico inerente as sociedades tivesse de ser pensado exclusivamente
em termos de progresso, sendo os cientistas sociais forcados a compreender e
explicar as diferencas, como afirma Jack Goody, a partir de «categorias bina
rias »... tais «como primitivo e avancado, simples e complexo, desenvolvido e em
desenvolvimento, trad icional e moderno, pre-capitalista ... etc., 0 que impl ica em
maior ou menor grau urn caracter unidireccional da mudan~a»(6J.

A percepcao do «desenvolvimento», como fenorneno historico e tanto
mais imediata e imanente, quanto mais ele se irnpoe pelos seus produtos mais
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visfveis e uniformes ou pelas relacoes mais meciinicas e lineares que instaura entre
as coisas, objectos, quantidades, produtividade, consumo ... e os indivfduos . Sobre
estas relacoes simples torna-se facil , demasiado facil, raciocinar, explicar e ate,
planificar e fazer previs6es - gerir 0 desenvolvimento material -. E no entanto,
nenhuma outra realidade social, nenhum outro fen6meno hist6rico, encerra
maiores ambiguidades, que os contidos sob a expressao de «desenvolvimento».

Temos assim dois termos ou conceitos - identidades, desenvolvimento
- ambos imperfeitos, limitados ou imprecisos para responder as realidades sociais
a que se referem. No primeiro, 0 de identidade, a limitacao e feita por defeito;
os seus conteiidos sao difusos e vagos, mas ostenta urn significante promissor e
polivalente que torn a 0 seu uso atractivo e descomprometido. No segundo, 0 de
desenvolvimento, todas as capacidades de .significacao se esgotam, complacente
mente, na esperada materializacao planetaria do crescimento econ6mico.

3. Se cada urn destes dois conceitos, tornados isoladamente, faz problema,
a sua articulacao e duplamente problernatica. E nosso objectivo, torna-Ios
convergentes e interactivos.

A questao da articulacao entre os dois conceitos e seus respectivos
conteiidos, pode-se por nestes termos:

- Como fazer 0 elogio das identidades culturais sem renunciar aos
postulados e aos beneffcios do desenvolvimento?

- Que papel atribuir aos particularismos culturais constitutivos de
agrupamentos ou entidades regionais, num processo de modernidade
e progresso que percorre as sociedades?

- Que tipo de apropriacao ou incorporacao tecnica-econ6mica podera ser
realizada por parte da cultura dos habitantes onde 0 desenvolvimento
se processa?

Se a formulacao da questao sobre a articulacao e, a primeira vista, correcta
e muito pertinente na actualidade, ela tropeca com a ambiguidade dos conceitos
que a suportam e que, como foi ja afirrnado, obstaculizam a elaboracao de uma
resposta. Torna-se, pois, necessario esclarecer essas suspeitas.

Ha uns anos arras, a reflexao antropol6gica interpretava e definia 0 perfil
identitario de uma etnia, ou de urn agrupamento territorial (regional ou local),
apoiando-se na dicotomia TRADI<;AOIMODERNIDADE. Uma sociedade era tanto
mais diferente e identica cultural mente, quanta menos moderna fosse economica
mente. A perda de identidade era proporcional a proximidade do progresso, pois
deixava de ser 0 outro e passava a ser 0 mesmo.
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Para os cientistas sociais e em particular para os economistas, as tradicoes ,
a questao das identidades e das diferencas, tao caras aos antropologos, faziam
figura de obstaculos ao desenvolvimento. A alternativa soava a uma palavra de
ordem mil vezes repetida: ou tradicao e sub-desenvolvimento ou modernidade e
desenvol vimento .

Na presenca destes preconceitos, que ainda hoje, sub-repticiamente
povoam 0 pensamento de muitos economistas, sociologos e antropologos, nao faz
muito sentido falar da convergencia entre identidades e desenvolvimento .

A tradicao (ou a identidade), - insistindo nos preconceitos - quase
nunca e 0 que parece ser, nem 0 que ela diz ser.

- Ela parece, mas nao e sinonimo de conformidade.

- Ela parece, mas nao e sinonimo de reproducao .

- Ela parece, mas nao e sinonirno de atraso, rudimento, obscurantismo.

- Ela contem e sempre conteve dinamismos que permitiram aos grupos
«trad ic ionais», fazer adaptacoes, assimilacoes e incorporacoes de
aspectos novos .

- Ela inicia e acompanha a historia de uma sociedade, sem nunca se
tornar nem ahistorica, nem pre-historica. Ela e a historia,

Durkheim com a sua distincao opositi va e d iacronica entre urna
solidariedade mecanica de relacoes de sernelhanca atribuida a urna sociedade
«trad ic ional» , e urna solidariedade organica de relacoes de complementariedade
funcional, atribufda a uma sociedade «moderna», tambern nao se apercebeu de
que as duas soIidariedades sao recorrentes num mesrno processo. Hoje a solidarie
dade mecanica, de massa, em que 0 eu e cada vez mais igual a todos os outros ,
desenvolve-se lado a lado com a solidariedade organica de relacoes complementa
res e funcionais que a divisao do trabalho impoe mais e mais'?'.

A tradicao da sentido ao novo, ao inesperado, a rnudanca, ajudando a sua
integracao social e cultural, sem rupturas ou justaposicoes.

A tradicao pode e deve ser pensada, como reserva de simbolos e codigos
para dar significacao a modernidade. A tradicao e 0 texto que permite as sociecIa
des assumir novos contextos, sem alienacoes nem inibicoes, interpretancIo 0

presente e programando 0 futuro, tendo um projecto social e cultural coerente com
os desafios cIa tecnica e da uniforrnizacao economica dominante .

o reconhecimento actual da multiplicicIade de culturas com as suas
proprias genealogias, a afirmacao das cIiversidades culturais e as reinvindicacoes
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identitarias celebradas urn pouco por toda a parte, sao sintomas claros da
dissolucao duma visao linear da historia alimentada pela filosofia de urn progresso
uni-dimensional e permanente, transformador dos outros no MESMO, isto e, num
ser sem cultura e sem identidade.

Tudo 0 que arras foi dito no intuito de subverter a dicotomia tradicao/rno
dernidade, sera melhor compreendido e concretizado, esclarecendo urn outro par
de conceitos habitualmente tratados em separado, quer na pratica social em que
eles intervern, quer nas analises que se fazem dessa pratica: Cultura-Desen
vol vimento .

A tese que desde algum tempo venho defendendo, como investigador e
docente eque a cultura deve entrar como recurso num processo de desenvolvimen
to ; mais, ela deve ser a matriz do desenvolvimento. 0 corolario e complemento
desta afirrnacao e que 0 desenvolvimento e factor e funcao da cultura .

Por exigencia do proprio discurso torua-se necessario aprofundar melhor
estes conceitos e prever as irnplicacoes que Ihe sao inerentes:

Em primeiro lugar, sobre 0 desenvolvimento. 0 desenvolvimento deve ser
entendido, nao como progresso tal como a perspectiva positivista e ou
funcionalista 0 tern implantado e incutido na ordem do pensamento social, mas
como urn processo social de mudanca, total e integrado, afectando instituicoes,
mentalidades, valores, sistemas produtivos, sociedades e indivfduos. Neste sentido
a logica do desenvolvimento engloba e ultrapassa a visao «naturalista» da mao
invisfvel do crescimento econornico, do «homo oeconomicus» universal,
devol vendo a prioridade ao «homo socialis», ao particular, ao cultural.

As implicacoes desta premissa sao rmiltiplas, a saber:

- Nao ha urn modelo iinico de desenvolvimento. Cada configuracao so
cio -cultural, nas suas diferentes escalas - nacional , regional e local
- imprirnira ao desenvolvimento determinadas pre-figuracoes que se
traduzirao por resultados e produtos diferentes .

- 0 crescimento tecnico-econornico sera uma condicao necessaria, mas
nao suficiente do desenvolvimento. A variavel economica deveni ser
tratada de acordo com os contextos sociais e culturais da populacao
que se pretende desenvolver.

- A optica mais convergente para pensar, projectar e analisar 0 desen
volvimento, tera de ser a da cultura.

- Cultura e desenvolvirnento, desenvolvimento e cultura sao as duas
faces de urn mesmo processo, confundern-se na mesma substancia,
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interagem e produzem efeitos integrados, isto e econornico-sociais
cultural mente valorizados pelos principais agentes do desenvolvi
mento, os desenvolvidos.

4. As formas que podem sintetizar melhor 0 parentesco interactivo, aqui
postulado, entre cultura e desenvolvimento sao:

- Culturizar 0 desenvolvimento e

- Desenvolver a cultura

4.1. Culturizar 0 desenvolvimento

E a cultura que marca rumo e da sentido ao desenvolvimento. E a
realidade cultural concreta - espacial e temporal - de urn pats, de uma regiao,
de urn territorio, com os seus recursos e motivacoes, mitos e saberes, valores,
representacoes, necessidades e aspiracoes, que dao rosto, que marcam 0 passo,
que imp6em constrangimentos e despertam estfmulos ao desenvolvimento. E a
cultura e ela so que podera impedir 0 isolamento e 0 determinismo da componente
econornica, evitando que imponha, com a sua «mao invisivel», as regras e
dispositivos que devem reger uma sociedade.

Culturizar 0 desenvolvimento significa intervir de baixo para cima e de
dentro para fora, invertendo a logica funcionalista do modelo de desenvolvimento
dominante, aquele que apos a polarizacao de energias e recursos de que necessita,
desestrutura as diferencas, as particularidades e as identidades de que se serviu,
como se de urn fatalismo se tratasse. Urn desenvolvimento guiado pel a cultura
ou cultural mente integrado, nao e necessariamente urn desenvolvimento utopico,
evocador do parafso perdido ou responsavel pela solucao do enigma de uma
sociedade de abundancia e sem poder. Mas mesmo como ideal dever-se-lhe-a
reconhecer a eficacia.

Numa das ultimas reflex6es de G. Balandier, contida no seu livro «Le
Desordre», onde estuda as dinamicas sociais a partir das coordenadas ordern/de
sordem, 0 papel atribufdo a cultura face a este binornio, e 0 de reposicao da
ordem, fazendo apelo aos tempos passados do mito, mas sem deixar de se
actualizar na desordem; «a cultura, afirma Balandier, toma configuracoes difusas
face ao aleatoric e ao imprevisfvel dos tempos rnodernosev" .

Mas a cultura, se nuns aspectos contern uma dinamica lenta e reprodutiva,
noutros mostra-se inovadora, tudo dependendo dos sectores sociais a que esta
associada. Assim, as aspectos culturais pertencentes aos sectores do sagrado, do
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religioso, do simbolico e em certa medida, do polftico, tendem a reproduzir-se,
fixando os ind ivfduos em patamares de uma identidade cultural de longa duracao
ou regendo fortes sentimentos de pertenca a grupos ou colectividades formados
em torno dos mesmos sentimentos e valores; sao as nacoes, grupos etnicos e
religiosos ...

Identidades nac ionais, etnicas e religiosas que, no entanto, estao sujeitas,
como qualquer outra identidade, a processos de ruptura, por integracao e absorcao
noutras entidades globalizantes ou por fragrnentacao e sub -divisao noutras mais
pequenas. Os factores de ruptura tanto podem ser internos, como externos, ou
ambos.

Outros sectores sociais sao multiplicadores de rnudanca e originam
aspectos culturais novos , que os indivfduos van integrando no seu un iverso cul 
tural global; sao os sectores da tecnica, da economia, do consumo, da comu
nicacao, inforrnacao e imagem que mais aceleram as transforrnacoes culturais .

4 .2 . Desenvolver a cultura

Ao propormos a formula do desenvolvimento da cultura, estarnos
afirmando que todos estes aspectos culturais, desde os mais refractarios a
mudanca, ate aos mais dinarnicos, devem ser objecto directo, indirecto ou induzido
do desenvolvimento . 0 que subjaz nesta proposicao e 0 pressuposto de que a
cultura, como a sociedade, esta inserida no tempo e comprometida na corrente
da historia, sofrendo os mesmos impulsos, desgastes e contradicoes . A cultura e
memoria e projecto, produto e factor, matriz e fim; situa-se atras e a frente clo
desenvolvimento, envolvendo-o e senclo por ele desenvolvida.

Mas descamos ao plano da intervencao, do projecto, do agente de
desenvolvimento, e tentemos responder a mais simples das quest6es: que cultura
desenvol ver?

Sem querermos fugir a pergunta, urn inicio de resposta, terti de ser 0 de
elucidar ainda mais 0 conceito de cultura. Nao podemos ficar eternamente presos
ao conceito antropologico de cultura - maneiras de ser, de pensar e de agir de
urn povo - , enquanto anossa volta se fala de cultura cultivada, cultura de massas,
cultura popular, grande cultura, cultura dominante e dominada, sub -culturas ... sem
fazer referencia ao rmiltiplo uso e abuso do adjectivo cultural.

Seria interessante fazer urn exercfcio de classificacao e hierarquizacao
sobre as d iferentes acepcoes de cultura, dando conta das suas oposicoes ,
complementariedades e articulacoes . No rninimo, a interdisciplinariedade sairia
ganhando, apercebendo-nos, os antropologos, de que a CULTURA pensada como
totalidade e unicidade, ja nao e expressao de quase nada. A cultura, se quisermos
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utilizar 0 singular, refere-se a urn processo heterogeneo de articulacoes e

subordinacoes entre 0 saber const itufdo - a obra - (cultura cultivada), a cultura
popular - 0 artefacto, representacoes e instituicoes da existencia e experiencia,
e a cultura de massas, - misto de cultura popular e de cultura cultivada - mani
pulada pelo poder e con sumida com passividade.

Neste processo, como muito bern assinala Maria de Lourdes Lima dos
Santos'?' , intervem estrategi as e mecanismos de dorninaca o, de troca desigual, de
dinamicas de resistencia, de fen6menos de violencia simb6 1ica de uma cultura
sobre as outras . Todo urn programa a que a Antropologia nao pode permanecer
pOI' mais tempo alheia.

A cultura pura e hornogenea e urn mito constru fdo pelo movimento

rornantico e prosseguido pela Antropologia do born selvagem, simples, ingenue
e feliz . Na actualidade, essa cultura referencia, raiz de rafzes culturais, identidade
de identidades, objecto quase-transcendantal de uma antropologia fundamentalista
ficou reduzida a fragmentos de sobrevivencias, reapropriacoes turfsticas ou
resfduos de praticas sociais pouco significativas. Esta cultura deve continual' a ser
urn objecto antropol6gico entre muitos outros que os tempos actuais de
fragrnentacao, reinvindicacao de diferencas e imposicao de uniformidades, trazem

a luz todos os dias.
A antropologia tern de adoptar esquemas de interpretacao cada vez mais

abertos e flexfveis para captar os processos inter e pluri-culturais onde se originam
as particularidades mais diversas que atravessam as sociedades num constante

fazer e desfazer de culturas.

Que cultura desenvolver?

Mas por outro lado , niio e possfvel encarar a cultura em termos teleol6
g icos, desenhar-lhe os con torn os futuros ou decretal' funcionalmente os figurinos
com que uma sociedade ou grupo social se devem identificar. A cultura de uma
sociedade e decidida sem intermediaries nem representantes, nao e sujeita a
prazos, nem se compadece com programas polfticos . A cultura de que estamos a
falar pertence aordem da experiencia, do quotidiano dos grupos e dos indivfduos,
unicos agentes de cultura.

Nesta perspectiva, desenvolver a cultura s6 poderia significar desenvolver

as condicoes institucionais , materiais e humanas para qu e a sociedade possa
concretizar 0 seu projecto cultural com a liberdade e con sciencia crft ica.
Concretamente a sugerencia de urn desenvol viment o cultu ral, significaria:
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a) Desenvolver os recursos humanos, cornecando pelas capacidades e
qualificacoes tecnicas, no sentido do «dorninio das disposicoes e
operadores necessaries aposse de utilizacao de c6d igos»(lO) definidos
universalmente (Iingufst icos, esteticos, cie ntfficos e praticos) e
aplicados em funcao das necess idades e aspiracoes dos desenvolvidos .
Esses c6digos darao aos indivfduos de urn grupo as capacidades de
decisao e participacao necessarias aprornocao de urn desenvolvimento
cu ltural end6geno e particular, de form a a que a cu ltura se tome a
«consciencia do desenvolvimento» e 0 desenvolvimento, a base da
cultura.

b) Desenvolver uma cultura identitaria. As identidades nao sao , ape nas,
produtos a preservar, sao tarnbem projectos a desenvo lver. Como
produto , ele compreende, Ifnguas, territ6rio, paisagens, saberes , crencas
e tradicoes: urn capital herdado, que deve ser correctamente ger ido,
isto e, conservado (Preservacao do patrim6nio cultural e eco I6gico),
promovido (integracao e reforco da consciencia hist6rica) e inovado
(transformacao dos recursos patrimoniais em factores de desenvolvi
mento local).

Nao se trata, de privilegiar 0 mero registo do patrim6nio, para veneracao
e consumo-espectaculo, mas de encontrar formas de 0 reintegrar na vida dos
grupos que sao seres depositaries, gestores e beneficiaries, como vfnculo e
patamar de continuidade entre 0 passado, 0 presente e 0 futuro .

Os processos e os projectos de desenvo lvimento, quase nunca sao
pensados e elaborados a partir de uma realidade local e para desenvolver uma
realidade local , tendo em conta a sua hist6ria, os seus recursos humanos e naturais.
o erro, como nota Jose Maria Cabral Ferreira «Nao e, apenas, do sistema
administrativo, do controlo central, da colonizacao por agentes piiblicos ou
privados, vindos do exterior; com frequencia sao os autoctones, os que vivem de
costas para a sua pr6pria realidade de origem, pensando 0 futuro por assimilacao
a outras terras e modelos, que se reputam, acriticamente «desenvolvidos»: a cidade
face ao campo, 0 litoral face ao interior, 0 estrangeiro face ao portugues-t !", Note
-se que 0 desvio, - 0 autor citado faz a mesma advertencia -, nao esta na
presenca dinamica doutros unive rsos, doutros traces culturais vindos do exterior;
o desvio consiste no dualismo dos processos que faz com que haja «exclusao ou
sobreposicao» onde deveria haver integracao organica.

Preservar uma identidade, desenvolvendo-a, isto e, assumindo-a com o
fermento para que novos valores e atitudes se concretizem sob a sua influencia,
acarreta confrontos , tens6es e rupturas. Mas sao essas tens6es e rupturas que

.dinamizam os processos identitarios sempre renovados .
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o antropologo e a investigacao antropologica teriam, nesta perspectiva,
mais a ver com os processos, do que com a contabilidade de ganhos e perdas de
uma identidades cultural padrao, definida e reproduzida nos emblemas e
estereotipos de urn imaginario historico, cada vez mais distante da realidade
presente. A este proposito, Levi-Strauss, chama-nos a atencao para a optica das
indeterminacoes da historia iinica e linear, contrapondo-lhe 0 fenorneno do
aleatoric e da diversidade: «E 0 facto da diversidade que deve ser salvo, nao 0

conteudo historico que cada epoca the deu e que nao pode perpetuar alern dela
propria .. . A diversidade de culturas humanas existe arras de nos, a nossa volta e
a nossa frente . A iinica exigencia que nos podemos fazer valer e que ela se reali
ze sob formas tais que cada uma seja uma contribuicao a maior generosidade dos
outros»! 12).

Neste sentido nao se pode falar de identidades culturais, como se fossem
realidades sociais abstractas e naturais, como outrora fez a antropologia classica
a proposito das etnias e das tribos, racas, povos e nacoes. Umas e outras sao
produtos, nao de uma historia que se confunde com a natureza, mas de uma
historia presente e actual. E esta historia presente e carregada de contingencias
que nos conduz a serias interrogacoes sobre a validade desses conceitos,
descobrindo, muitas vezes, .as suas origens ideologicas ou polfticas.

As realidades identitarias, sao produtos aleatorios e transitorios,
resultantes de uma enorme constelacao de forcas internas e externas, actuando nos
e sobre os grupos sociais territoriais . 0 grande problema metodologico e
operatorio com que se debate a antropologia e os agentes do desenvolvimento, e
encontrar os princfpios unificadores que permitam assimilar as transforrnacoes
tecnico-econornicas aos quadros de referencia ja socializados, assim como
adaptar estes referentes culturais as inovacoes economicas,

No fundo, 0 que permanece como area de estudo e de intervencao e 0

reconhecimento de uma articulacao de dois processos: 0 processo de culturizacao
do desenvolvimento e 0 processo de desenvolvimento da cultura.

5. Que identidades?

Chegamos ao fim da nos sa reflexao, sem que 0 nevoeiro inicial, se tenha
desvanecido. A identidade continua a aparecer-nos, como menos suposta e feita,
que a fazer. E urn conceito cuja principal virtualidade consiste em the requerer
urn conteiido e uma existencia real em constante ebulicao, aberta e recorrente .
As dificuldades teoricas e metodologicas da sua apreensao e cornpreensao nao
impede, todavia, que ela exista e esteja sempre presente em cada grupo social;
alias e a identidade que torna urn grupo consciente de si proprio; mas ela e
maleavel, plastica, polimorfa e renovavel nas suas instituicoes, como nas
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representacoes que cada grupo faz dela. Como estrutura e estruturante e
estruturada, como representacao e aproximativa e «estatistica», dependendo a sua
vohivel fixacao das mais diversas contingencias individuais e grupais .

Do ponto de vista operatorio, uma identidade, nao se descobre a partir
de uma determinada soma de indicadores culturais, tidos como «objectivos» e
permanentes, po is ela e dinarnica e processual; faz parte de urn projecto que cada
grupo e cada indivfduo procura constantemente realizar, reinvindicando-a junto
dos outros e por vezes contra os outros grupos e indivfduos. As suas represen
tacoes sao, por conseguinte, muito mais performativas que reprodutivas. Conviria,
entao, falar ma is em processos de identificacao e diferenciacao do que de
identidade e de alteridade. Metodologicamente, 0 que assume importancia, ja nao
sao os indicadores de identidade, mas os reveladores desses processos identitarios .

Para terminar, nao posso deixar de fazer algumas citacoes registadas, ha
quase, 20 anos, num serninario interdisciplinar dirigido por C. Levi-Strauss, sobre
o problema da identidade, urn tema problernatico para as diferentes disciplinas e
autores que participaram'F",

Apesar do seu afastamento no espa(:o, e dos seus conteados culturais
profundamente heterogeneos, nenhuma das sociedades (estudadas)
constituindo uma amostra casual, parece ter atingido uma identidade
substancial: essas sociedades decompiiem a sua identidade numa
multidiio de elementos cuja sintese para cada cultura, - se bem que
de formas diferentes - e um problema.

c. Levi -Strauss

Os dois limites da problemdtica sobre a identidade sao 0 polo de uma
singularidade desconectada e 0 de uma unidade globa l pouco
respeitadora das diferencas.

Jean-Marie Benoist

A identidade e uma especie de lar virtual ao qual nos referimos
constantemente para explicar um certo numero de coisas, mas sem
que, na verdade, tenha uma existencia real... A identidade, a que por
vezes e reduzida uma sociedade para ser estudada... e um limite ao
que, na realidade, ndo corresponde nenhuma experiencia.

c. Levi-Strauss
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Termino com uma citacao, muito divulgada, de C. Levi -Strauss, no seu
livro, «0 pensamento selvagem», onde tenta esconjurar as arneacas de etnocen
tris mo que percorrem todas as sociedades, as de ontem e as de hoje quando
confro ntadas com 0 OUTRO:

As sociedades primitivas fixam as fronteiras da humanidade nos
limites dos grupos tribais, para alem dos quais, ruio avistam ma is que
est rangeiros, isto e, criaturas sub -humanas, sujas e grosseiras, ou
mesmo niio-homens: bestas perigosas ou [antasmas'l".
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