


Antrop. Port ., 12, 1994: 19-27

Gerir as distancias: mobilidade e recomposicao identitar'ia
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Resumo. 0 texto agora publicado cor responde a co municac ao aprese ntada no
congresso "Cultu ra e desenvolvimento" da Associacao Portuguesa de Antropologia,
na seSS30 plenaria "Identidade s culturais e processos de regionalizacao". Comeca
por propor a assoc iacao entre 0 conceito de "identid ade cultural" e 0 conceito de
"mobilidade" (Simmel), de forma a conceber a identi dad e como uma realidade
heterogenea e dinarnica. Depois propoe, para estudar a questao dos proce ssos de
regionali zacao , uma metodolo gia de ana lise que co nside ra var ias escalas de
representacao do espaco, Finalmente aprese nta algumas conclus5es , relativa s ao
contexto portu gues , sobre a interaccao entre as escalas regional , nacio na l e
internacional.

Palavras chave: identidades culturais ; mobilidade ; esca las de represe ntacao do
espaco; arquiteclura do territ 6rio .

Resume. Le texte ici publi c, corres pond a la co mmunica tion presente lors du
Co ngres "Culture et developpern ent" de I'Associa tion Portu gaise d'Anthropologi e,
dans la session pleniaire: "Identites culturelles et processus de regionalisation" , Le
texte commence par propo ser I'associ ation entre Ie concept "d'identite culturell e"
et Ie celu i de "rnobilite" (Simmel), concevant ainsi l'identite comme une reali te
heterogene et dy nam ique . Ensuite il pro pose, pour etudier les processus de
region ali sation , une methodologie d'analyse qui considere plusieures echelles de
representation de l'espace. Enfin, il presente des conclusions relativ es au con texte
portug ais, sur I'int eract ion entre les ec he lles locale, regionale, nat ionale et
international e.

Mots des: identites culture lles; rnobilite ; echelles de representation de I'espace;
architecture du territoire.
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Num texto que pretende pensar a relacao entre a producao artfstica e a
cultura do infcio do seculo, Simmel defende que a escultura de Rodin criou uma
nova forma, urn estilo que significou uma nova possibilidade de expressao
(Simmel, 1990). Ao colocar a mobilidade do corpo no centro da sua representacao,
Rodin deu forma plastica a uma consciencia cultural emergente: a mobilidade
encontra-se no centro da vida modern a e configura 0 real. Se assim era em 1923,
e-o hoje de forma ainda mais evidente. Mas a ideia de Simmel e mais complexa.
Segundo ele 0 movimento e a unica "deterrninacao do nosso ser" que e comum
ao corpo e a alma: a mobilidade e uma "forma unica" cujos conteiidos sao
incornparaveis.

Colocar 0 conceito de mobilidade no centro da reflexao sobre a sociedade
contemporanea parece-nos urn born ponto de partida. Propomos que 0 objecto
central do nosso debate - as identidades culturais - seja pensado a partir desse
conceito. a nosso raciocfnio desenvolve-se em duas direccoes: urn ponto de vista
abstracto, que considera a identidade como urn dos conteiidos "enformados" pela
mobilidade, e urn ponto de vista mais empfrico, que considera que as identidades
culturais dependem, na sociedade conternporanea, da mobilidade espacial dos
sujeitos .

Tal como afirma Levi -Strauss (1983), as sociedades nao parecem ter,
enquanto dado adquirido, uma identidade substancial. Pelo contrario, fragrnentam
-na e manifestam alguma dificuldade em produzir uma sfntese desse patrim6nio
heterogeneo. Levi Strauss prop6e que se fale de uma "identidade estatfstica", 0

que a transforma numa realidade sujeita as leis dos grandes mirneros e, por
conseguinte, sujeita a uma variabilidade produtora de movimento. A identidade
pode, entao, assumir a forma da mobilidade proposta por Simmel.

Uma observacao empfrica perrnite-nos ainda afirmar que as identidades
se constituem em relacao directa com a mobilidade espacial. Nao ha constituicao
de identidade sem representacao do espaco, e este nao pode ser pensado na
ausencia do movimento. Estabelecer particoes ou distinguir recortes corresponde
a percorrer (mesmo que sob a forma do simulacro) urn espaco nao hornogeneo.
A heterogeneidade e, 6bviamente, tambem cultural. Por isso podemos afirmar que
a mobilidade dos indivfduos se traduz numa fragmentacao geral da cultura. Esse
universo fragmentado esta sujeito a multiplas reconfiguracoes, se quisermos ser
radicais, a tantas quantos os indiv fduos de uma dada sociedade. Em termos
estatfsticos podemos falar da constituicao de urn micleo central de frequencias ,
correspondente a identidade cultural de urn grupo social delimitado, mas esse
ruicleo pressup6e sempre urn fundo de variabilidade.

A mobilidade coloca os seus actores numa situacao paradoxal: os lugares
passam a poder encontrar-se, em simultaneo, demasiado perto e demasiado longe.
Urn emigrante de retorno, por exemplo, pode organizar 0 seu espaco de accao
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(aquele que materialmente se encontra perto) tendo por referencia 0 espaco do
pais em que esteve emigrado (ou seja, aquele que materialmente se encontra
distante). No fundo, ele encontra-se demasiado distante do espaco que the e
material mente proximo (visto que 0 organiza a partir de referencias ausentes) e
demasiado proximo (visto que 0 elege como modelo referencial) do espaco que
se encontra mater ialmente distante. Pode concluir-se que a proxirnidade material
do espaco de referencia e irrelevante; mesmo longfnquo ele organiza as praticas
dos indivfduos e, consequentemente, estrutura 0 espaco de accao (Silvano, 1990) .
o territorio passa entao a ser 0 resultado de transferencias varias entre os espacos
presentes e os espacos ausentes.

Gerir as distancias

A arquitectura do terr itorio esta hoje profundamente ligada a mobilidade
crescente. Alguns autores consideram-na mesmo urn factor estruturante. E 0 caso
de Jean Remy (1988), que prop6e 0 conceito de "espaco rede" para dar conta das
transformacoes produzidas pela mobilidade. Este organiza-se segundo uma logica
que une, directamente e ignorando 0 espaco interrnedio, lugares distantes. Essa
re lacao estabelece-se atraves da mobilidade de mercadorias, pessoas e
inforrnacoes. Trata-se de urn espaco radical mente diferente do espaco tradicional
- a que chama "espaco territorio" - organizado segundo relacoes de
contiguidade e vizinhanca.

A questao da regionalizacao nao pode, hoje, ser abordada no exterior de
uma reflexao sobre as novas formas de organizacao do territorio , Sobretudo
porque assistimos a uma coexistencia de formas diversas: as logicas tradicionais
permanecem, coexistem e, mais do que isso, articulam-se, com as logicas
modernas . E por isso importante, nao so identificar as formas mas tarnbern
compreender as articulacoes prod utoras de movimento.

Numa obra recente, Marc Auge (Auge, 1991) define os lugares
caracterfsticos da nossa "sobre-modernidade", a que chama "nao-Iugares", por
oposicao aos lugares tradicionais, a que chama "Iugares antropologicos". Estes
iiltirnos definem-se por tres caracterfsticas: sao geradores de identidade,
re lac ionais e historicos. Isto significa que sao lugares que prod uzem nos seus
habitantes urn efe ito de identificacao de si proprios (eu sou de...) e que esse efeito
decorre, por urn lado do facto de se estabelecerem relacoes soc iais entre os
habitantes de urn lugar e, por outro, do facto de existir uma memoria colectiva
do lugar que se actualiza atraves de narrativas e rituais. Os "nao-lugares" sao 0

contrario de tudo isso . Nao sao geradores de identidade, nem relacionais, nem
historicos, Sao os lugares da individualidade solitaria, da passagem e do efernero:
aeroportos, auto -estradas e supermercados.
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Suponho que Marc Auge nunca visitou urn hiper-mercado portugues, se
o fizer tera de modificar urn pouco a sua teoria. Face ao espectaculo da comunhao
consumista das famflias portuguesas pensara seguramente que urn super-mercado
ate pode ser urn lugar antropol6gico. Mas a originalidade portuguesa serve
exactamente para demonstrar 0 que defendemos: no mundo contemporfineo os
lugares antropol6gicos coexistem com os nao-Iugares, e as sociedades sujeitas a
desenvolvimentos acelerados podem mesmo transformar nao-lugares em lugares
antropol6gicos, apenas porque as estruturas tradicionais tern ainda forca para 0

fazer (Silvano e Neves, 1990).
Estudar os processos de regionalizacao consiste, sobretudo, em detectar

diferentes formas de reconfigurar 0 territ6rio. Pensamos que a analise deve partir
de urn ponto de vista, 0 do lugar - ja agora, 0 do "lugar antropol6gico" - para
depois se alargar de forma a compreender outras extens6es territoriais. Para n6s
a Regiao resulta dessa investigacao. Surge no fim, e possui uma configuracao que
corresponde as representacoes espacias da comunidade em analise. Nao e apenas
urn area delimitada. Mais do que isso, e urn espa<;:o organizado segundo regras
que e necessario determinar. Nos nossos trabalhos, temos vindo a proper u~a
metodologia que considera varias escalas de representacao do espaco (Pellegrino,
1986). Verificamos que essa metodologia nos permite abordar satisfatoriamente
a questao da multiplicidade das 16gicas que organizam a sociedade contem
poranea: trata-se de definir, para cada objecto, a escala de observacao mais
pertinente.

Duas escalas de centracao

Na pesquisa realizada na Regiao Centro de Portugal, no quadro do
projecto PNUD /UNESCO "Developpernent spatial et identites regionales" ,
estudamos as representacoes do espaco dos habitantes de algumas localidades.
Isolamos as problernaticas centrais de cada localidade e elaboramos as
configuracoes espaciais correspondentes. A cornparacao dos resultados permite
algumas conclus6es gerais .

Nas pequenas localidades rurais verificamos que 0 espaco se organiza,
num primeiro momento, a duas escalas. A Escala Local e a Escala Regional. Nas
localidades sujeitas a urn desenvolvimento lento e progressivo 0 espaco local
mantern ainda uma organizacao tradicional e simb6lica. 0 grupo controla uma
justaposicao de espacos agrfcolas, que se estende para Ia do perfrnetro habitacional
da aldeia e que e apropriado segundo a mesma modalidade do espaco domestico:
uma familiaridade que se enrafza no passado. As comunidades rurais mantern
entre si relacoes de vizinhanca e de troca, atraves de uma vida social ritualizada
que tern por funcao perpetuar as configuracoes pre-existentes. Uma classificacao
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simb6lica da forma ao espaco: os semelhantes sao aliados e os diferentes sao
mirrugos.

Esta marcacao, semelhantes/aliados VS diferentes/inimigos, corneca por
organizar 0 interior do espaco da aldeia. Outros trabalhos realizados na regiao
Centro (Fraga, 1991) verificaram, tal como 0 nosso , que a identidade colectiva
se estrutura a partir de uma clivagem formal mente marcada: 0 alto opoe-se ao
baixo, permitindo estabelecer claramente uma identidade inclusiva e uma
identidade exclusiva. As festas de Verao sao sempre os momentos privilegiados
para afirmar e negociar este sistema, mais geral , de organizacao do espaco. 0
espaco envoI vente e organizado a parti r de uma 16gica analoga, que estabelece
oposicoes formais entre localidades aliadas e local idades inimigas. Essas
oposicoes manifestam-se em situacoes rituais, antigamente os bailes e hoje,
sobretudo, 0 futebol (Pellegrino e Silvano, 1986).

As transforrnacoes do mundo rural poderao ser entendidas, num primeiro
momento, se nos colocarmos a uma Escala Regional. A relacao com as cidades,
escalonadas segundo a importancia destas, organiza-se em torno da mobilidade
diaria, semanal ou mais esporadica. Os migrantes pendulares sao importantes
vefculos de transformacao da sociabilidade aldea. Participam de dois mundos que
lhes concedem margens de liberdade de actuacao e de inovacao completamente
diferentes (Ansay e Schoonbrodt, 1989): na aldeia mantern relacoes interpessoais
"quentes", que resultam do facto de toda a comunidade manter um elevado grau
de conhecimento sobre cada indivfduo, enquanto na cidade desenvolvem praticas
contratuais e relacoes formais, sendo 0 grau de conhecimento sobre os indivfduos
muito fraco .

A nossa capacidade de inovacao aumenta quando 0 conhecimento dos
outros sobre n6s pr6prios diminui. A cidade revela -se, por isso, mais vocacionada
para a mudanca do que a aldeia. 0 migrante e assim obrigado a gerir ritmos
diferentes de transforrnacao do real. Na cidade vive, e por vezes produz, a
mudanca, enquanto na aldeia vive e reproduz a continuidade. Mas os curto
-circuitos sao inevitaveis e, por isso, 0 migrante leva sempre alguma da diferenca
da cidade para a aldeia. Nao transporta todos os valores -0 que conduziria a
uma ruptura com os quadros pre-existentes - mas apenas aqueles que pode
negociar com a comunidade envoI vente . Ou seja, os valores assimilaveis. 0
migrante tem de manter a ambivalencia que decorre do balancear entre quadros
de referencia diferentes. Se assim nao fizer, pode confrontar-se com urn processo
de exclusao social que inviabiliza a deslocacao de valores de um mundo para 0

outro.
No caso de transforrnacoes abruptas do espaco local - por exemplo

Souselas, uma aldeia agricola que se ve transformada num pequeno polo indus 
trial com a implantacao de uma fabrica de cimento - a reconfiguracao da
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identidade "lesionada" faz-se atraves de urn sobre-investimento no espaco Re
gional. Perdida a identificacao com 0 espaco local, a comunidade desenvolve urn
processo de identificacao simb6lica com a cidade. "Somos como Coimbra,
urbanos, industriais e modernos" . Esse processo implica uma reorganizacao do
espaco envolvente, em que a localidade se tenta colocar numa posicao de
centralidade, nao s6 funcional mas tambern simb6lica. Tal como Coimbra e cen
tral, relativamente a uma regiao alargada, Souselas tarnbern 0 e, r~lativamente a
uma regiao envoivente menos alargada. A reivindicacao de uma homologia de
estruturas permite a constituicao de uma nova identidade. A este processo
acrescenta-se uma valorizacao simb6lica da mobilidade: por Souselas passam,
todos os dias, camioes de todo 0 mundo. Somos por isso con hecidos, a iinica
aldeia conhecida em todo 0 mundo" . Atraves desse fluxo os habitantes da aldeia
vivem uma mobilidade irnaginaria que os conecta, directamente, co m as mais
variadas partes do mundo. Souselas e urn exemplo paradigrnatico de reconstituicao
identitaria, feita a partir de uma valorizacao da diferenca e da mobilidade.

A passagem para uma escala superior opera frequentemente urn saito de
nfvel. au seja, os entrevistados passam directamente da Esca la Local ou Regional
para a Escala Internacional, sem que a Escala Nacional revele qualquer
pertinencia. a espaco nacional mantern pertinencia administrativa e simb6lica,
mas a relacao com 0 exterior do pafs pensa-se sem a sua intervencao enq uanto
espaco mediador. Da pequena aldeia passa-se para a grande cidade, que pode ser
Paris ou Berna, sem que Lisboa ou Porto existam como figura de mediacao.

A existencia de urn forte fluxo emigrat6rio podera justificar este
posicionamento, mas 0 inverso pode tambern ser verdadeiro: ernigra-se facilmente
porque se concebe 0 saito de escala. Entre a aldeia e 0 estrangeiro nao ha espacos
intransponfveis, do ponto de vista das representacoes existe uma contiguidade
possfvel.

A presenca do ausente

A relacao com 0 estrangeiro coloca questoes relacinadas com 0 inter-face
com lugares ause ntes . Podem conceber-se duas for mas de inter-face, uma que
resulta da mobilidade espacial real e outra da mobilidade simu lada. No primeiro
caso, observarn-se os efeitos da ernigracao de retorno, e no segundo, os efeitos
dos meios de cornunicacao de massas, principalmente a televisao.

as emigrantes de retorno actuam num contexto rural, frequentemente
isolado. Fixam-se na sua comunidade de origem mas tern tambern uma cultura
estrangeira por referencia; nos seus modos de vida adaptam c6digos tradicionais
a c6digos modernos, fazem exercfcios de acoplagem de elementos de origem
diversa, criam novas linguagens e instauram novas formas de sociabilidade. As
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suas vidas revelam outras praticas e outros valores, que se difundem e se torn am
referencia para 0 resto da comunidade (Silvano, 1988 e 1990).

As casas que constroem na aldeia de origem sao exemplo da capacidade
de recriar novas realidades a partir de universos fragmentados. Levi-Strauss (1962)
explicou, atraves da sugestiva imagem do "bricoleur", a logica de cornposicao
simbolica que preside a estes processos. No caso das casas de emigrantes
observamos citacoes que apelam espacos ausentes (os telhados inclinados, as
torres e as ameias) e excessos de respostas para uma mesma funcao (duplas
cozinhas ou duplas salas de jantar), que preservam varies saberes e varias praticas
sociais. Como 0 bricoleur, os emigrantes constroem objectos com "restos" de
outros objectos, neste caso casas com "restos" de outras casas, compatibilizando
universos distantes e heterogeneos.

Podemos dar urn exemplo. Apesar da cozinha continuar a ser 0 centro da
vida social dornestica, nas casas dos emigrantes aparecem outras alternativas, que
sao as varias salas, concebidas para dar forma a uma nova hospitalidade. A sala
de visitas e sempre 0 lugar de encenacao dos novos modos de vida. Os objectos
decorativos sao muitos e os funcionais sao frequentemente redundantes (por
exemplo varies lustres todos diferentes), misturam-se com televis6es, videos e
aparelhagens estereofonicas.

A sala (ou varias salas) nao sao concebidas apenas a pensar nos habitantes
da aldeia. Os emigrantes conheceram outras pessoas e criaram novas relacoes. 0
seu capital social aumentou , ao mesmo tempo que se alargou geograficamente.
Por isso desenvolveram urn outro conceito de hospitalidade: ja nao se trata apena s
de receber 0 semelhante (hospitalidade tradicinal aldea) mas 0 diferente, mesmo
o bastante diferente. As novas salas de estar tern por referente modelos de
hospitalidade burgueses, por vezes ate aristocraticos, As referencias sao mais
cinernatograficas do que reais (se alguma vez foram vividas foi numa situacao
excepcional), e por isso 0 resultado final produz, pelo menos para os outros, urn
poderoso efeito de simulacro. Sao mobiladas, decoradas e depois fechadas. Ficam
assim, sempre preciosamente limpas e arrumadas, aespera das visitas vindas de
longe.

As formas de recornposicao identitaria sao diversas - multiplica-se e
depois articula-se ou coexiste-se - mas conduzem todas ao mesmo efeito: formas
deviver que congregam fragmentos de modos de vida diversos.

o segundo tipo de inter-face esta relacionado com a mobilidade simulada.
Esta resulta da intervencao, no quotidiano rural, de representacoes mediaticas de
outras realidades. A questao sera : em que medida e que as imagens dos outros
- longfnquos e diferentes - transformam a imagem que fazemos de nos proprios
enos conduzem a transformar 0 real que vivemos? De outra forma: como e que
o espaco de referencia se pode organizar a partir de uma simulacao do real
(imagens televisivas, cinernatograficas ou literarias), e quais sao as articulacoes
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possfveis entre ele e 0 espaco de accao. Que relacao existe entre 0 que vimos e
o que fazemos?

No caso portugues esta problernatica e particularmente importante, visto
o isolamento de uma parte do pafs, ligado ao exterior sobretudo atraves da
televisao . 0 fen6meno recente, e massivo, de instalacao de antenas parab6licas,
veio acentuar ainda mais a irnportancia da televisao, enquanto forma privilegiada
de relacao com outros modos de vida. E evidente que os efeitos deste inter-face
sao muitos e distribuem-se pelos varies temas da vida, publica e privada. Mas
existe urn caso paradigrnatico. Polernico porque actuante. Sao as telenovelas
brasileiras. Invadiram as aldeias portuguesas e sao hoje responsaveis por muitas
transforrnacoes . Os efeitos sao rruiltiplos e dependem dos grupos observados. Para
simplificar referimos apenas uma c1ivagem que podemos considerar geracional :
para os velhos as novelas sao como os contos, hist6rias que se passam num mundo
que nao e real, e por isso nao serve de referencia para a vida. 0 facto de na novela
haver jovens que vao a discotecas ou mulheres solteiras que vivem s6s nao in
terfere em nada com a vida da aldeia. Nada daquilo e real , porque aquele mundo
nao existe. Para os mais jovens ja nao e assim. Tudo aquilo e possivel, passa-se
num mundo hiper-real que e preciso reproduzir porque e a felicidade possivel .
o mundo da novela passa assim a ser urn espaco de referencia catalisador da
accao . Os resultados sao hoje visiveis. A linguagem mudou, tal como a maneira
de vestir e as posturas corporais. As discotecas abriram e estao cheias . Os valores
e claro que tambern se alteraram. As novelas brasileiras sao provavelmente as
grandes responsaveis pela difusao de alguns dos valores modernos que hoje
modalizam a vida rural.
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