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Depois das palavras amaveis da 
Profa Engracia Leandro, passei a ser 0 conde que corou ao 
ser condecorado, de que falava 0 poeta Alexandre O'Neil. 
As expectativas foram colocadas a um nivel demasiado 
alto, e eu cora de vergonha, receando nao corresponder ao 
que de mim se espera. ) 

Agrade(:o a Universidade Aberta 0 convite que me foi 
feito para este coloquio, que me enche dejubilo. Saudo os 
meus colegas de mesa e saudo tambem todos os presentes. 
Ser 0 ultimo interveniente tem, naturalmente, algumas 
vantagens, mas tambem tem inconvenientes. E verdade 
que vou falar para resistentes, 0 que quer dizer neste caso, 
para pessoas determinadas, para quem desafia 0 cansa(:o, 
e pelo que se ve aqui ainda ha muita gente assim. Pode dizer
-se tambem que, insistindo vos em ficar, sen do eu 0 ultimo 
a intervir, me sinto muito lisonjeado, imaginando (e pelo 
menos reconfortante ter estas ilus6es) que permaneceis na 
sala para me ouvir precisamente a mim. Mas se e uma 
grande ~gria terpessoas interessadas naquilo que fazemos, 
aco1'J.tece, no entanto, que intervir no fim de um coloquio 
nostorna praticamente dispensaveis. 

Esta constata(:ao chama-me a realidade: a partir de 
agora, come(:a a minha luta para que me nao dispenseis. 
Vou agarrar-me as minhas palavras, e se e que assim me 
posso exprimir, vou faze-Io como se da minha propria pele 
setratasse ... a pele, que de modo nenhum e em nos, por 
estar a superficie, aquilo que ha de mais superficial; pelo 
contrario, a pele e 0 que de mais profundo existe em nos, 
porque nela se joga a nossa propria vida. E claro que aqui 
se trata apenas de uma metafora. Eu vou e agarrar-me a 
palavras, a discursos, como digo no titulo da minha comu
nica(:ao. 
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Sou um estudioso da nocao de identidade em muitas das suas utilizacoes, e 
designadamente da identidade local, regional e nacional. Tenho-me ocupado de 
varias utilizacoes do conceito de identidade, fazendo trabalho de sociologo, mas 
o olhar do sociologo que eu sou, cruza-se com olhar do historiador, que todo 0 

sociologo tambem e. Utilizando uma formula de efeito, diria que 0 sociologo e 
o historiador do presente. E e nestes termos que eu de facto me vejo no meu oficio: 
alguem que faz a historia do presente. 

A identidade colectiva, local, regional e nacional, e objecto de um modo de 
producao de enunciados, ou seja, e objecto de um modo de producao de discursos, 
que definem a realidade social, 0 que quer dizer que definem especificamente a 
nacao e as comunidades locais. Classificar ou definir a realidade nao se confina ao 
mero acto de dar nomes 11 realidade, nao e uma tare fa superficial. Estou a falar 
como se se tratasse da pele, porque classificar a realidade, defini-Ia, concorre para 
a existencia dela, ou entao, para a sua "inexistencia", para a subversao da realidade 
que existe. 

Em vez de falar de enunciacao (embora 0 meu proposito seja esse, 0 de me 
ocupar de discursos da identidade), poderia referir-me 11 encenacao, ao acto de por 
em cena, e faria todo 0 senti do q4-e 0 fizesse, uma vez que a identidade colectiva e 
objecto de um teatro que encena 0 tema das relacoes entre a nacao e as comu
nidades locais. 

Pode indistintamente falar-se de enunciacao e de encenacao, porque enunciar, 
par em discurso, e sempre colo car em cena, e da mesma maneira, encenar, colocar 
em cena, e sempre de algum modo par em discurso. 0 que e que, por exemplo, fez 
aqui entre nos a Prof.a Filomena Silvano? Fez um discurso sobre gente que colocou 
em cena, a comunidade de Vizela. 

Mas equiv~o-nos se pensamos que a tdentidade da credito apenas a um 
regime de formas, de formas verbais, e de formas visuais. Como bem se entende, 
nem a enunciacao e um simples regime de vocabuIario, nem a encenacao e um 
mero regime de guarda-roupa. Nacao, regiao, comunidade local, estas palavras 
exprimem lutas, polemicas, tentativas apaixonadas para delimitar e afirmar 
territorios e pertencas, para delimitar e afirmar identidades. Nao sao unicamente 
referencias semanticas para a producao de uma sociedade que se efectuaria no 
essencial fora da linguagem. 

Explorando as noco~s de mcao, regiao, comunidade local, direi entao que nao 
se trata aqui de esbocar uma gramatica, entendida como uma sintaxe ou uma 
semantica. Nacao, regiao e comunidade local nao sao objectos meramente teoricos, 
embora a minha comunicacao, pelos vistos, tenha esse cunho. Aquilo que funda
mentalmente esta emjogo quando interrogamos 0 sentido de nacao, de regiao, de 
comunidade local, e a interpretacao da logica social da linguagem empregtfe. Que 
logic a social tem as classificacoes, as definicoes que fazemos da identidade 
colectiva? Ao colocar 0 acento na linguagem, tenho em atencao 0 facto de ela ser 
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simultaneamente.representa<;:ao (um dizer) e ac<;:ao (um fazer), mas a minha 
insistencia esta em conhecer a logica social da linguagem. Quer isto dizer que trato 
de indagar ate que ponto a linguagem e um poder na luta pelo poder de interpretar, 
censurar, afirmar, recusar. Ao cIassificarmos a realidade social. batendo-nos, por 
exemplo, por um modelo de regionaliza<;:ao, ou entao combatendo-o, 0 que estamos 
a fazer e a interpretar Portugal. E a nossa interpreta<;:ao do territoria significa 
muitas vezes a censura das interpreta<;:oes alheias, e mesmo, em certos cas os, a sua 
recusa. 

Conhecer a logica social da linguagem significa, pois, que se indague ate que 
ponto a linguagem e um poder nesta luta emque todos estamas envolvidos, a de 
uma permanente procura de sentido para a comunidade. Numa palavra, do que se 
trata e de ver ate que ponto a linguagem, que diz as divisoes da realidade, concorre 
para que a que existe se mantenha, ou pelo contrario, para que 0 que existe deixe 
de existir. 

No entanto, 0 facto de todo 0 discurso sobre a identidade revelar 0 campo 
de comb ate por uma especifica ordena<;:ao simbolica da sociedade, autoriza a 
concIusao de que 0 que se decide nessa luta e quem tem 0 poder para definir a 
reaIidade.Andamos todos envolvidos nesta luta pela defini<;:ao da realidade social. 
mas a partir do momenta em que seja colocada a questao da "boa" interpreta<;:ao, 
logo surgem duvidas sobre a legitimidade de quem fala, do genero: por quem se 
toma aquele para nos falar como fala da identidade? 

Em sintese, 0 que se decide nestas lutas pelas "boas" defini<;:oes da nossa 
identidade, que felizmente sao feitas com simbolos e nao com bala, e a legiti
midade dos actores sociais, e a legitimidade daqueles que intervem publicamente 
para dizerem 0 que dizem e para fazerem 0 que fazem. E que os discursos da 
identidade sao cIassifica<;:oes praticas, que estao subordinadas a fun<;:oes praticas 
e orientadas para a produ<;:ao de efeitos sociais. 

Por exemplo, eu naov6u dizer 0 que sejoga de fun<;:oes praticas e de efeitos 
sociais na cIassifica<;:aa de Portugal como um pais multirracial e pluricontinental. 
que se estende do Minha a Timor, mas certamente que sao diferentes daqueles 
que vamos encontrar na defini<;:ao que nos e dada de Portugal na Jangada de 
Pedra. Na configura<;:ao do rochedo peninsular apresentada por Saramago, Portugal 
aparece com um destino inextricavelmente ligado a Espanha. Como devem estar 
lembrados,na interpreta<;:ao de Saramago, Portugal e Espanha, qual navio-na<;:ao 
peninsular, desprende-se da Europa, por artes romanescas, ficando a vogar, no 
meio do Oceano, ao largo da Europa, da America e da Africa. Perifericos relativa
mente aos tres continentes, Portugal e Espanha pertencem simultaneamente a 
todos eles. 

E uma visao curiosa. Nao esque<;:amos que 1986 e 0 ano da adesao de ~rtugal 
a Comunidade Europeia, e a Jangada de Pedra e 0 contributo especifico que 
Saramago empresta a este comb ate. Ao prop or a sua di/visao, ou seja, a sua outra 
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visao de Portugal, Saramago entra em lica pela construcao da nossa realidade 
colectiva. Nao sei avaliar 0 peso desta intervencao de Saramago na constituicao da 
realidade que somos. Podemos perguntar-nos, em todo 0 caso, pelo que e feito 
desta definicao. Ao que vemos, 0 rochedo nao se desprendeu do Continente, 
e mesmo em termos simbolicos, vai-se acentuando a nossa ligacao a Europa. 

Disse na abertura da minha comunicacao que ia falar de discursos. Com 
efeito, por opcao pessoal, sou um sociologo que interroga, sobretudo, as repre
sentacoes sociais, e nao tanto as estruturas, embora saiba que a historia das 
comunidades humanas tanto e feita de representacoes como de estruturas. 

Devo, no entanto, contrariar a ideia de que as estruturas sociais e que sao a 
realidade concreta da vida das comunidades, e que as representacoes nao passam 
de uma ficcao, ou entao, de uma falsa imagem da realidade, invertida, ilusoria, 
alienada. De modo nenhum as representacoes sociais tem a realidade de uma 
qualquer superestrutura. as sistemas simbolicos de uma comunidade, ou por 
outra, 0 seu imaginario colectivo (religiao, folcIore, lingua, mitos, ritos), sao 0 
incessante trabalho, atraves do qual as comunidades humanas se constituem e ao 
mesmo tempo dao conta da sua existencia. 

A identidade de uma comunidade local, regional e nacional e sempre, deste 
modo, 0 produto historico de uma diferenciacao cumulativa, ou seja, 0 resultado 
de um combate por cIassificacoes, definicoes e pertencas. Neste entendimento, eu 
diria mesmo que a identidade depende menos do espaco que do tempo e da 
historia: 

Disse atnls que, por opcao pessoal, tenho interrogado mais as representacoes 
(a dinamica social) do que as estruturas (a estatica social). Quer isto dizer que a 
minha analise dos fenomenos identitariosdas comunidades humanas passa 
sobretudo pela indagacao da dinamica social da memoria historica: 0 seu movi
mento, os processos e as relacoes sociais que a constituem. E verdade, no entanto, 
que a dinamica social nao contradiz a estatica, para utilizar essa cIassica formu
lacao de GurvitchA dinamica social nao contraria 0 trabalho da memoria, quando 
a memoria se faz instituicao, quando a memoria se faz coisa, quando se faz estado 
social, quando se faz relacao social reificada, ou seja, quando a memoria se faz 
estrutura.Assim, por exemplo, os municipios, as freguesias, 0 patrimonio his tori co 
e artistico (uma rua, uma praca, uma cidade, museus e arquivos), se quisermos 
centrar-nos na realidade 10caI. Trata-se de relacoes sociais, embora reificadas, 0 
que faz com que sejam coisas sociais, instituicoes. Devemos, no entanto, acre~
centar que esta realidade estrutural nao se contrapoe as representacoes que del a 
fazemos. ~ 

Mas 0 que e uma representacao social? E um trabalho de memoria, e 0 trabalho 
simbolico a que as comunidades se entregam, no acto em que se constituem e em 
que nos dao conta da sua existencia. Mantendo 0 exemplo dos municipios, vou-lhe 
acrescentar os exemplos da regiao e da nacao.A realidade local, regional e nacional 
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nao e sepanlvel das representapjes que fazemos a favor ou COl1tra a realidade que 
existe. Tal1to a frol1teira l1aciol1al como as divisoes admil1istrativas regiol1ais e 
locais, sao realidades homologas das ideias de idel1tidade l1aciol1al. idel1tidade 
regiol1al e identidade local. Em qualquer dos cas os, quer quando tra(:amos lil1has 
de divisao, quer qual1do imaginamos outras lil1has, exprimimos objectivos, lutas, 
tel1tativas apaixonadas para delimitar territorios e afirmar pertel1(:as. 

As linhas de divisao social sao pois objecto de um il1tel1so combate social 
de resultado il1certo, exactamel1te como aCOl1teceu 110 combate simbolico de 
Novembro passado, pela divisao regiol1al do pais, ou el1tao 110 combate simbolico 
pela constitui(:ao do cOl1celho de Vizela, ou ail1da noutros combates, pela COl1S
titui(:ao dos cOl1celhos da Trofa, da Lixa e de Ermesil1de. 

Fixemo-l1OS l1a represel1ta(:ao da realidade social. Duas coisas sao de ter em 
atel1(:ao. Por um lado, 0 que existe socialmel1te, e sempre representa(:ao, 0 que quer 
dizer, enul1cia(:ao, el1cel1a(:ao. Por outro lado, 0 que existe e tambem vOl1tade. 
E representa(:ao, porque 0 que existe, ou seja, a idel1tidade de uma comul1idade local. 
regiol1al ou l1aciol1al. e sempre uma realidade percebida como distinta, e sempre 
uma realidade que existe fUl1damel1talmel1te pelo recol1hecimel1to dos outros, 
de contra rio l1ao faria sel1tido falarmos l1isso. E e vOl1tade, porque a identidade de 
uma comul1idade local. regiol1al ou l1aciol1al. e sempre um acto de adesao per
mal1entemel1te reiterado a um dado estado social. ou a uma dada divisao da 
realidade.Aquilo que historicamel1te somos supoe a vontade social de querermos 
ser 0 que somos, supoe a adesao a uma dada cIassifica(:ao da realidade, e l1ao 
a outra. Sem a adesao da vOl1tade l1ao e pensavel uma ideia consistel1te de 
identidade. 

Percebeu-se isso exactamel1te 110 combate de Novembro pass ado: como l1ao 
houve vOl1tade popular, l1ao houve regiol1aliza(:ao. De pouco valeram, el1tao, as 
represel1ta(:oes/el1ul1cia(:oes/el1cel1a(:oes regiol1alistas. Nao havel1do vOl1tade, l1ao 
ha realidade, uma vez que a lil1guagem l1ao e tudo. A lil1guagem COl1corre para a 
realidade do que existe, mas e bom l1ao esquecer que a linguagem l1ao e 0 proprio 
poder: a linguagem representa-o e simboliza-o, de mal1eira que 0 podervem-Ihe de 
fora; a magia da palavra e social. 

o combate de Novembro passado sugere-me ail1da outra ideia sobre as repre
senta(:oes/el1ul1cia(:oes/el1cel1a(:oes, a de que os il1teresses mais poderosos sao os 
quimericos, sao os sOl1hados, l1ao os calculados. Em Novembro passado viu-se, com 
efeito, que os il1teresses mais poderosos l1ao foram, l1em de ordem economica, 
l1em de ordem politica. Foram il1vocadas muitas razoes ecol1omicas e politicas em 
favor da regionaliza(:ao, mas prevaleceu um il1teresse simbolico preciso: um c~to 
sonho de na(:ao e de piltria. A verdade e que os il1teresses sOl1hados costumam 
prevalecer sobre todos os outros. Por exemplo, todos aqueles que amam sabem a 
que POl1to isso e verdade: quando acreditamos l1uma pessoa, mostramO-l1OS 
decididos a meter as maos 110 fogo por ela (uma coisa deveras espal1tosa, mesmo 
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tratando-se de uma metafora); mas livramo-nos bem de 0 fazer, se porventura 
duvidamos. 

Feita em termos gerais esta aproxima(:ao a uns tantos usos da no(:ao de 
identidade, ainda sobra margem para uma incomodidade seria. Sabemos ja que os 
sonhos sao mais importantes que as ideias, que 0 imagil1Ctrio e mais importante 
que a ideologia. Mas nao podemos evitar que qualquer conceito de identidade 
possa revestir-se de um certo halo essencialista. Os colegas que me precederam no 
uso da palavra foram tambem muito claros neste aspecto, ao acentuarem 0 serio 
risco de 0 conceito de identidade poder dar azo a uma mistifica(:ao, sendo con
vertido em essencialidade e em destino aquilo que e do dominio historico. 

A identidade cultural de uma comunidade e 0 resultado de um processo 
historico, pelo que e uma produ(:ao social. Para uma comunidade nao ha destino 
fixado uma vez por todas. Converter em destino social uma fronteira nacional. 
uma divisao administrativa local. ou uma divisao administrativa regional. con
verter em comul1idade esta associada a historia que se faz coisa, institui(:ao, 
rela(:ao social reificada. Mas de igual modo, a identidade e historia que se faz corpo, 
e historia que destino social uma qualquer figura(:ao da identidade, e esquecer que 
a historia e processo e contingencia, ou seja, e esquecer que a historia e 0 resultado 
de determina(:ao sociais. E se esquecemos isso, convertemos a historia em natureza 
e a contingencia em eternidade. 

Disse que a identidade de uma comunidade e fecundada por uma dupla 
condi(:ao: pela estatica (e a identidade e institui(:ao) e pela dinamica (e a identidade 
e movimento e transforma(:ao). Ha, com efeito, coisas historicas. E a identidade de 
uma se faz movimento. Nestas circunstancias, a identidade de uma comunidade 
e sempre coisa e corpo simultaneamente. 

Mas eu sublinho que a nossa identidade cultural. sendo coisa e corpo, nao 
pode ser feita exclusivamente das narrativas do pass ado de uma comunidade 
numa situa(:ao singular. Nanossa identidade nao ha sonarrativas do pass ado. Mal 
fora que uma comunidade se cingisse a isso! A identidade e sempre trabalhada 
pela prospectiva. Estou a referir-me ao trabalho de efabula(:ao que percorre todos 
os momentos da vida de uma comunidade. Nao e novidade para ninguem que a 
proposito de um lugar e do seu futuro trabalha aquilo a que Paul Veyne chama de 
"imagina(:ao constituinte". Com efeito, na constitui(:ao da realidade, entra muito 
de sonho e de imagina(:ao. Tambem disso falou a Prof.a Filomena Silvano. Sendo 
assim, podemos garantidamente dizer que 0 sentido de uma comunidade nao esta 
apenas atras de si. no seu passado como uma coisa velada. Se isso fosse verdade, 
o sentido de uma comunidade nao passaria de um destino e de uma essen cia a 
desvelar. 0 sentido de uma comunidade esta sobretudo a sua frente, como uma 
coisa a descobrir e abrir, como um mundo possivel e como uma maneira possivel 
de ela se orientar neste mundo. 
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Olhal1do, por exemplo, a vida quotidial1a de uma comul1idade qualquer, 
gral1de ou pequel1a, nao nos passa despercebida a sua dimensao fantastica, 
demonstrada nas coisas mais simples da vida dos seus constituintes. Com efeito, 
comer, vestir-se, cal1tar, bailar, prover a subsistencia propria ou alheia, apropriar-se 
do espa(:o, construindo casas, rasgando estradas, leval1tando pontes, projectal1do 
jardil1s, sao actividades cheias de fantasia, de emo(:ao estetica e de magia. 
Quotidiano e fantastico aparecem entao como a dupla face da mesma realidade, 
podendo nos concluir que a autenticidade das comunidades humanas se atesta 
nas actividades da vida quotidiana, dado ai se misturarem, empermanencia, 
o passado, 0 presente e 0 futuro delas mesmas. 

Antes de finalizar a minha interven(:ao, gostaria de introduzir, em movi
mento breve, um ultimo andamento na minha reflexao. Procurei demonstrar que 
a identidade das comunidades humanas e feita tanto de tradi(:ao como de pros
pectiva. Importaria talvez assinalar agora que a identidade de todas as comuni
dades humanas e hoje uma realidade complexa e paradoxal. Porque? Porque a 
nossa experiencia historicaja se l1ao reve numa realidade estaveL fixa e perma
nente. A nossa experiencia historica e hoje nao so uma experiel1cia de constru(:ao 
do mundo, como e tambem uma experiencia da sua oScila(:ao, pluraJidade e erosao. 
Vivemos, com efeito, uma realidade fragmentada, fecundada embora por uma 
condi(:ao translocal, de maneira que a mais pequena comunidade nao deixa de 
sofrer 0 impacto daquilo a que chamamos globaliza(:ao. Tambem a ela chegam as 
parabolicas e os hipermercados, pelo que a sua identidade participa desta con
di(:ao fragmentaria e translocal, vivid a a todos os niveis da sua existencia, que 
passa a ser a de uma realidade simultaneamente localista e cosmopolita, ou seja, 
uma realidade heterogenea e especifica, e por outro lado, homogenea e global. 

Quer isto dizer, e eu concluo assim a minha interven(:ao, que apesar de sen
tirmos por todo 0 lado os efeitos de uma racionalidade macrocefala e total, com 
medidas a serem decididas l1ao se sabe bem onde, mas que afectam a vida dos 
mais reconditos lugares do Planeta, a identidade das comunidades humanas, 
qualquer que seja a escala, e simultal1eamente um factor de resistencia e uma 
possibilidade de abertura (mais virada a resistencia para 0 passado, e para 0 

futuro a abertura), alem de constituir ainda a condi(:ao da autenticidade dessas 
mesmas comunidades. 
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