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Estudioso que sou da n09ao de identidade em varias das suas utiliza90es 
(local, regional e nacional), e com grande j6bilo pessoal que participo nos trabalhos 
deste Congresso. Tenho-me ocupado de varias utiliza90es de n09ao de identidade, 
fazendo trabalho de sociologo. Mas 0 olhar do sociologo, que eu sou, cruza-se 
com 0 olhar do historiador, que e 0 olhar que este congresso privilegia. Utilizando 
uma formula de efeito, eu diria mesmo que 0 sociologo faz a historia do presente. 

Por op9ao pessoal, sou urn sociologo que interroga sobretudo as represen
ta90es sociais, e nao tanto as estruturas. Sei, no entanto, que a historia das comuni
dades humanas e feita, tanto de representa90es, como de estruturas. 0 que nao 
quer dizer que as estruturas sociais sejam a realidade concreta da vida das comuni
dades humanas e que as representa90es nao passem de uma falsa imagem da rea
lidade - a sua imagem invertida, ilusoria, alienada. De modo nenhum as representa-
90es sociais tern, pois, apenas a realidade de uma qualquer superestrutura. Com 
efeito, os sistemas simbolicos de uma comunidade, ou por outra, 0 seu imaginario 
colectivo (religiao, lfngua, folclore, mitos, ritos e fcones), sao 0 incessante trabalho 
atraves do qual as comunidades humanas se constituem e simultaneamente dao 
conta da sua existencia. 

Toda a historia e trabalho de memoria colectiva e sobre a memoria colectiva. 
Por sensibilidade pessoal e escolha cientifica, prefrro interrogar a dinfunica social da 
memoria, 0 seu movimento, os processos e as rela90es sociais que a constituem . 

• Moises de Lemos Martins, professor catednitico da Universidade do Minho, presidente do 
Instituto de Ciencias Sociais. 
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diano e fantastico sao a dupla face de uma mesma realidade. E, de facto, na vida 
quotidiana, nas actividades da vida quotidiana, que as comunidades humanas pro
yam a sua autenticidade. Ao misturarem em permanencia, pela actividade efabulat6ria, 
ou seja, pela actividade simb6lica, 0 passado, 0 presente e 0 futuro delas mesmas, 
as comunidades humanas provam de facto a sua autenticidade. 

Falei da constitui(,(ao da nossa mem6ria hist6rica. Ao faze-Io, interpretei-a 
como estrutura e como representa(,(ao, como coisa (no sentido de rela(,(oes sociais 
reificadas, no sentido de institui(,(ao) e como corpo (no sentido em que 0 corpo e 
movimento), isto e, interpretei-a como estatica e como dinfunica, interpretei-a, por
tanto, como tradi(,(ao e como prospectiva. Disse que estes dinamismos de que e 
feita a mem6ria hist6rica de todas as comunidades a constituem como uma realida
de complexa e paradoxal. A mem6ria hist6rica e simultaneamente factor de resis
tencia cultural (porque e coisa estabelecida), possibilidade de abertura cultural (por
que e movimento e prospectiva) e condi(,(ao de autenticidade cultural (porque con
juga em permanencia 0 passado, 0 presente e 0 futuro de uma comunidade). 

Acontece, no entanto, que a mem6ria hist6rica e hoje expressao de uma 
experiencia da identidade que nao se reve ja na imagem de uma realidade estavel, 
fixa e permanente. A identidade do homem contemporaneo e uma realidade 
inextricavelmente associada, tanto a experiencia da constru(,(ao do mundo, como a 
experiencia da sua oscila(,(ao, pluralidade e erosao. Vivemos hoje a experiencia de 
uma realidade fragmentada, fecundada por uma condi(,(ao translocal. E talvez resida 
aqui 0 aspecto mais caracterfstico da mem6ria hist6rica das nossas comunidades 
locais, regionais ou nacionais. A mem6ria hist6rica participa, e urn facto, desta con
di(,(ao fragmentaria e translocal, vivida a todos os niveis da nossa existencia, a de 
uma realidade heterogenea (localista) e especifica, e simultaneamente homogenea 
(cosmopolita) e global. 

Esta caracterfstica da nossa mem6ria hist6rica, que e expressao de uma con
di(,(ao fragmentaria e translocal, e bern ilustrada pelas autarquias loeais, a tres mveis. 
A urn primeiro myel, a autarquia interpreta a tensao necessaria entre regionalizariio 
(dinamismos sociais descendentes, ex6genos) e regionalismo (dinarnismos sociais 
ascendentes, end6genos), e ao faze-Io as segura uma fun(,(ao de resistencia cultural, 
trabalhando assim para a constitui(,(ao na comunidade de uma mem6ria hist6rica de 
resistencia. A urn segundo myel, a autarquia interpreta tambem a tensao entre 
cosmopolitismo e bairrismo, e ao faze-Io desempenha uma fun(,(ao de abertura 
cultural, trabalhando deste modo para a constitui(,(ao na comunidade de uma me
m6ria hist6rica de abertura. A urn terceiro nivel, a autarquia interpreta a tensao 
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entre individualismo (tecnocnitico) e associativismo, e ao faze-Io exerce uma 
fun~ao que pennite a comunidade exprimir-se autenticamente, e trabalha nesse sentido 
para a constitui~ao na comunidade de uma mem6ria hist6rica de autenticidade. 

Apenas algumas notas para caracterizar cada urn dos niveis enunciados. 
1. Referi que a autarquia interpreta a tensao necessaria entre regionaliza~ao e 

regionalismo, e que ao faze-Io concorre para a constitui~ao na comunidade de uma 
mem6ria hist6rica de resistencia cultural. A autarquia e, com efeito, uma expressao 
de vontade local, mas e tambem uma consequencia da politica de racionaliza~ao da 
estrutura administrativa do estado central. 

A fun~ao de resistencia que os munidpios podem exercer esta directamente 
associada a luta por uma efectiva descentraliza~ao, ou seja, a luta pela democracia 
descentralizada, que exige competencias materiais e recurs os financeiros, e tam
bern a luta pela democracia cultural. 

J oga-se assim, na concretiza~ao desta fun~ao, a consistencia politic a do Es
tado autarquico (embora local, as autarquias tambem sao Estado). Com efeito, a 
consistencia politic a do Estado local esta directamente associada a sua capacidade 
de financiamento, autonomia financeira e lideran~a de ac~6es de desenvolvimento 
local. Numa palavra, a consistencia politic a das autarquias locais joga-se na sua 
capacidade de decisao. 

Esta fun~ao de resistencia cultural exercida pelos munidpios esta associada, 
por outro lado, ao fomento de actividades culturais de cariz patrimonial, com inci
dencia na aten~ao ao folc1ore, a monumentalidade e a renova~ao dos centros hist6-
ricos, ainda que a insistencia em aG~6es marcadamente tradicionais possa significar, 
na presente con juntura autarquica, de uma ainda comprovada fragilidade de poder, 
apenas urn refUgio, talvez 0 refUgio possfvel e 0 refUgio com menos riscos. 

2. Assinalei tambem que a autarquia interpreta a tensao entre cosmopolitismo 
e bairrismo, e que ao faze-Io concorre para a constitui~ao de uma mem6ria hist6ri
ca de abertura cultural. Com efeito, e hoje uma realidade das autarquias a necessi
dade de elas gerirem a tensao existente entre uma vontade cosmopolita, por urn 
lado, representada pelos tecnicos municipais, pela tecnocracia local (engenheiros, 
empresanos, planificadores e juristas) e pelos actores culturais (artistas, autores e 
difusores), e, por outro lado, uma vontade de identifica~ao e de enraizamento local. 

o cosmopolitismo, concebido como desenraizamento, e tambem uma possi
bilidade de emancipa~ao, uma possibilidade de liberta~ao do fetichismo etnocentrico, 
o que quer dizer, uma possibilidade de liberta~ao do terror da doxa localista, do 
terror de bairrismos exacerbados. A partir de espa~o-tempo local, 0 cosmopolitismo 
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pode projectar no mundo a ac~iio humana. Ou seja, as culturas locais tendem a ser 
tanto mais livres quanto mais multiplicarem entre si e com 0 resto do mundo as 
conex5es concretas. 

Deste modo, 0 cosmopolitismo e uma verdadeira reinterpreta~iio da vida da 
comunidade. E a autarquia local pode servir esta abertura cultural, atraves de uma 
estraregia centrada na comunica~iio, que f~a confluir dinamismos sociais ascen
dentes (localistas) com processos sociais descendentes (cosmopolitas). 

3. Por ultimo, insisti no facto de a autarquia interpretar a tensiio existente 
entre 0 individualismo (tecnocratico) e 0 associativismo, e que ao faze-Io concorria 
para a constitui~iio de uma mem6ria hist6rica de autenticidade. Por individualismo 
tecnocnitico entendo a ac~iio daqueles que trabalham na promo~iio de modelos 
onde tern papel· de maior relevo a eficacia,· a rentabilidade, a performance, 0 
cosmopolitismo. E a ac~iio desenvolvida sobretudo por empresarios, engenheiros, 
juristas, economistas e planificadores. Por outro lado,denomino ac~iio associativa 
a reivindica~iio de finalidades mais humanas para 0 progresso e a elabora~iio de 
projectos de sociedade onde a autonomia, a identidade, 0 local, 0 particular, a 
diferen~a eo subjectivo ocupem urn lugar de elei~iio. Tenho em mente redes bas
tante informais e flutuantes de associa~5es, movimentos e actores sociais individu
ais. 

Esta fun~iio aumrquica de facilita~iio da expressiio autentica das comunida
des pode ser exercida quando as autarquias abrem os seus quadros recnicos niio 
apenas a engenheiros, arquitectos, juristas, economistas e especialistas em adminis
tra~iio publica, mas tambem quando os abrem a soci610gos, antrop610gos, psic610-
gos sociais e ge6grafos, enfim, a profissionais de todas as ciencias sociais. 

As autarquias facilitam a expressiio autentica das comunidades ao generali
zarem uma op~iio, que esrn ainda longe de ser maioritaria, mas que pode dar lugar 
a uma via altemativa para 0 desenvolvimento, e que se traduz no aproveitamento de 
sinergias locais espontaneas, ou enta~ induzidas atraves de programas especificos 
(Programas comunitarios como Leda, Leader, Pobreza ill, etc.). Esta via altemati
va para 0 desenvolvimento traduz-se tambem num maior empenhamento naquilo 
que se chama a "anima~iio local" e no aproveitamento de potencial cultural que os 
agentes de desenvolvimento representam. Com efeito, as autarquias facilitam a ex
pressiio autentica das comunidades locais ao manifestarem uma preocupa~iio cres
cente com a cria~iio de emprego, com a fixa~iio da popula~iio e de recursos huma
nos, com a inversiio da tendencia para a terciariza~iio, que amea~a constituir, nal
guns casos, a unica componente de desenvolvimento local. 
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Esta fun~ao autarquica de facilita~ao da expressao autentica das comunida
des locais passa ainda por outras preocupa~5es. Passa, por exemplo, por uma 
exigencia de qualidade no desenvolvimento. Esta exigencia obriga a escolha de 
solu~5es para os problemas que salvaguardem as suas implica~5es ecol6gicas, 
ambientais, sociais e culturais. Trata-se de uma obriga~ao a ser respeitada nas mais 
divers as circunstancias: do desenho de uma pra~a ou dos carninhos municipais ao 
tratamento de esgotos e a localiza~ao de urn bairro ou de uma area industrial, da 
escolha de tipos de casas que respeitem 0 "genie du lieu" e 0 modo de vida dos 
futuros habitantes, ao dimensionamento e a arquitectura de urn centro cultural ou de 
urn equipamento desportivo. 

E eu termino rapidamente 0 meu ponto de vista sobre as figura~6es da nossa 
mem6ria hist6rica. Expressao de urna condi~ao fragmentaria e translocal, ela esta 
inextricavelmente associada a experiencia da constru~ao do mundo e, do mesmo 
modo, a experiencia da sua oscila~ao, pluralidade e erosao. Nestas circunstancias, 
ela e hoje a realidade complexa e paradoxal que conhecemos: urn factor de resis
tencia cultural, uma possibilidade de abertura cultural e a condi~ao de autenticidade 
cultural das comunidades. 




