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Note Introdut6ria

ANTONIO AUGUSTO ARANTES

Este artigo foi publicado originalmente como um capitulo do livro

A/odernify and fts Fufzzres(Londres: Polity Press e The Open Univei'city,

1992) editado por S. Hall, H. lleld e T. McGrew. Seu objetivo 6 apresen-

tar um quadro abrangente do estado atual do debate sobre a questao da

identidade cultural, em suas articulag6es com a globalizagao e outros

processor formadores da assim chamada alta-modernidade. O texto des-

tiny-se especificamente ao uso didgtico -- em particular aos curios da

Open University. Por elsa razao, ele inclui propostas de atividades peda-

g6gicas a partir da leitura de fragmentos de escritos de outros autores

(Kevin Robin, Doreen Massey, Paul Gilroy e Bhikhu Parekh).

.Modernity clad ffs .Fufzzres faz parte de uma s6rie de quatro cole-

tfneas coordenada por Stuart Hall e que se intitula Understanding

Modern Socfetes; an /nfroductfon, com a participagao de vfrios professores

da Open Uni\ ersity. Por esse Fazio o escrito que ora publicamos faz rene

r6ncias n'eqtientes aos demais volumes da s6rie e a outros ensaios conti-

dos no volume onde foi originalmente publicado.
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A (2uestao da Identidade Cultural:

STUART HALL

I - Introdugaol identidade em questao

A questao da identidade tem sido debatida intensamente na teoria

social. Em ess6ncia, o arguments 6 que as antigas identidades que este.

bilizaram o mundo social por tanto tempo estio em declinio, dandy espa-

go a novak identidades e fragmentando o indivilduo moderno enquanto
sujeito uniHlcado. Este assim chamada "crise de identidade" 6 vista come

parte de um processo maid amplo que desloca as estruturas e processor

centrais das sociedades modernas e enfraquece as armag6es que dio aos
individuos um lugar est6vel no mundo social

O objetivo dente capitulo 6 explorer algumas destas quest6es sobre
identidade cultural na alta-modernidade e avaliar se existe uma "arise de

identidades", em que ela consiste, e em que dire96es se move. O capitulo
grata de quest6es homo: O que queremos dizer quando falamos de "arise
de identidade"? Que desenvolvimentos recentes nas sociedades modernas

Hall, Stuart e/ a/ Moderwb az/ d IZi F///zrmi, Londres, Pointy Press e The Open
University. Tradugao dc Andrea Borghi Moreira .Jacinto, doutoranda em Ci6ncias
Sociais - IFCH/UNICAMP e Simone Mliziara Ftangela, doutoranda cm Antropologia
Social do PPGAS-DAN - UnB
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Stu,cart .Ellal,t

a precipitaram? Que forma ela tomb? Quaid sio as suas conseqti6ncias

potenciais? A primeira parte deste capitulo (Seg6es I e 2) lida com as
mudangas nos conceitos de identidade e de sujeito. A segundo (Seg6es 3 a

6) desenvolve este argumento com respeito a identidades culturais - os

aspectos de nossas identidades que adv6m de nosso pertencimento a cul-
tural 6tnicas, raciais, lingtiisticas, religiosas e, sobretudo, a cultures na-

cionais distintas.

Muitos dos capitulos dente volume: abordam esse temp central par
undo de vg.Firs posig6es diferentes e inserindo-o em um debate entre pro-

tagonistas diversos. O presente capitulo trabalha de forma diferente. Ele
6 escrito a partir de uma posigao basicamente simp6.tier a id6ia de que as
identidades modernas estio sendo "des-centradas", into 6, deslocadas ou

fragmentadas. Seu objetivo 6 explorar etta afirmagao, perceber o que ela
acarreta, qualifica-la e discutir suns provgveis conseqti6ncias. Ao longo da

argumentagao, este capitulo modifica tal afirmagao apresentando algumas

complexidades e examinando caracteristicas contradit6rias que a id6ia de
'des-centramento", em suns formal mais dimples, neglig6ncia.

Tal homo as anteriores, as formulag6es deste capitulo s5.o provis6rias

e abertas a contestagao. As opini6es no interior da confraria socio16gica

encontram-se ainda profundamente divididas em relagao a estas ques-
t6es. As tend6ncias sio muito recentes e muito amb(guam e o proprio con-

certo com o qual estamos lidando - identidade - 6 muito complexo, pouco

desenvolvido e mal compreendido na ci6ncia social contemporanea para

ser definitivamente testado. Assim homo acontece com muitos outros fe-

n6menos examinados neste volume, 6 impossivel oferecer formulag6es con-

clusivas ou fazed julgamentos seguros sabre afinnag6es e proposig6es terri

cas que se encontram em desenvolvimento. llg. que se ter into em mente ao
ler o restante dente capitulo.

I N.T. O tutor refers-se ao volume Modemibr a//d ifi F#/z/XPI.
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A quesfdo da fcZentfdade cuZturaZ

Para os te6ricos que acreditam que as identidades modernas estio

ruindo, o argumento desenvolve-se da seguinte forma. Um tipo distinto

de mudanga estrutural este transformando as sociedades modernas no

final dente s6culo, fragmentando as paisagens culturais de clause, g6nero,

sexualidade, etnicidade, raga e nacionalidade que nos deram localiza96es

s61idas homo indivilduos sociais. Estas transformag6es este.o tamb6m mo-

dificando nossas identidades pessoais, en&'aquecendo o proprio sentido

de n6s mesmos enquanto sujeitos integrados. Este perda de um "sentido
de self ' 6 algumas vezes chamado de deslocamento ou de des

centramento do sujeito. Este conjunto de duplos deslocamentos - descen-

trando individuos tanto de seu lugar no mundo culturale social, quanto de

si mesmos -- constituia "arise de identidade" para o individuo. homo a
critics cultural Kobena Mercer observe, "a identidade somente se torna

uma questao quando este em crime, quando argo supostamente pixo, coe-
rente e estfvel 6 deslocado pda experi6ncia da d6vida e incerteza" (Mer-

cer, 1990, p.43)

Muitos destes processor de mudanga foram discutidos longamente

nos capftulos anteriores. Considerados juntos, des representam um pro-

cesso de transformagao tgo fundamental e de variagao tio ampla que so-
mos obrigados a nos perguntar se nio 6 a modernidade em si que este

sendo modificada. O presence capftulo adiciona uma nova dimensio ao

argumento: a anrmagao de que, no que 6 por vezes descrito homo nosso

mundo p6s-moderns, tamb6m solos "p6s" no que diz respeito a qualquer

concepgao axa ou essencialista de identidade -- algo que, desde o llumi-

nismo, tem fido tomado para definir o pr6prio n6cleo ou ess6ncia do nos-

so ser, e para fundamental nossa exist6ncia como sujeitos humanos. A

fim de explorer esta a6irmagao, examinarei primeiro as definig6es de
identidade e a natureza das mudangas na alta-modernidade.

9



Stu,a,rt Hall,

1.1 Tr6s Conceitos de Identidade

Para fins de exposigao, diferenciarei tr6s concepg6es muito diferen-
tes de identidade: (a) o sujeito do lluminismo, (b) o sujeito socio16gico, e c)

o sujeito p6s-modelo. O suleito do lluminismo estava baseado em uma

concepgg.o da pessoa humana homo individuo totalmente centrado e unif-

cado, dotado das capacidades de razao, consci6ncia e agg.o, cujo "centro'
consistia em um n6cleo interior que emergia pda primeira vez com o nas-

cimento do sujeito e desabrochava com ele, permanecendo essencialmente

o mesmo - conti.nuo ou "id6ntico" a si mesmo - durante a exist6ncia indivi-

dual. O centro essencial do self era a identidade da pessoa. Retomarei este

assunto maid adiante, mas pode-se ver que tratava-se de uma concepgao

muito "individualista" do sujeito e da identidade "dele"(visto que os sujei-

tos iluministas eram geralmente descritos como de sexo masculino).

A nogao de sujeito socio16gico refletiu a complexidade crescente do
mundi moderno e a compreensao de que este n6cleo interior do sujeito

nio era aut6nomo e auto-suficiente, mas formado em relagao a "outros

significativos", que mediavam o sujeito pelos valores, significados e sim-
bolos - a culture - dos mundos que ele/ela habitavam. G.H. Mead, C.H.

Cooley, e os interacionistas simb61icos sio as figures-chive que elabora-

ram etta concepgao "interativa" de identidade e de self na sociologia.(ver

o Penguin Dictionary of Sociology: Mead,George H; SYMBOLIC
INTERATIONISM). De acordo com etta visio, que se tornou a concepgao

socio16gica clfssica sobre o assunto, a identidade 6 formada na "intera-

gao" entre seZ/ e sociedade. O sujeito ainda possui um centro ou uma es-

s6ncia interior que 6 o "eu real", por6m este 6 formado e modificado em

dialogo continuo com os mundos culturais "externos" e com as identida-

des que des oferecem.
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A questdo da identi,dade cultural

A identidade, nesta concepgao socio16gica, faz a ponte entre o "inte

riot" e o "exterior" -- entre os mundos publica e privado. O cato de proje-

tarmos "n6s mesmos" nestas identidades culturais, ao mesmo tempo in.

ternalizando seus significados e valores, fazendo-os "parte de n6s mes-

mos", auxilia-nos a alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares

objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade delta

forma costura (ou, para usar uma meta.fora m6dica corrente, "sutura") o

sujeito na estrutura. Ela estabiliza tanto os sujeitos quando os mundos

que des habitam, tornando os dais reciprocamente dais unificados e

previs:iveis

E exatamente into que agora diz-se estar se movendo. O sujeito, que

anteriormente tinha experi6ncia de uma identidade unificada e estavel,

este. se tornando fragmentado; composto, nio de uma, mas de muitas

identidades, algumas vezes contradit6rias ou ngo resolvidas. Correspon-

dentemente, as identidades que compunham as paisagens "16 fora", e que

asseguravam nossa conformidade subjetiva com as "necessidades" objeti-

vas da cultura, estio ruindo coco resultado de uma mudanga estrutural

e institucional. O proprio processo de identincagao, atrav6s do qual nos

proUetamos em nossas identidades culturais, tornou-se maid aberto,

varifvel e problems.taco.

lsto produz o sujeito p6s-moderns, conceituado homo isento de iden-

tidade axa, permanente ou essencial. A identidade tornou-se uma "testa

m6vel"; formada e transformada continuamente em relagao is maneiras

pdas quais somos representados e tratados nos sistemas culturais que

nos circundam (Hall, 1987). Ela 6 hist6rica, nio biologicamente definida.

O sujeito assume identidades diferentes em momentos diversos, identi-

dades que nio estio unificadas em torso de um "seZ/" coerente. Dentro de

l



Stuart Hal,I,

n6s coexistem identidades contradit6rias, pressionando em direg6es di

versas, de modo que nossas identifica96es estio sends continuamente

mudadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada do nascimen-

to a monte, 6 somente porque construimos uma hist6ria confortante ou

uma "narrative do seZ/" sabre n6s mesmos(ver Hall,1990). A identidade

totalmente segura, completa, unificada e coerente 6 uma fantasia. Ao

contra.rio, a. medida que os sistemas de significado e de representagao

cultural multiplicam-se, confrontamo-nos com uma multiplicidade difu-
sa, confusa e fluida de identidade possiveis, podendo nos identi6icar com

coda uma delay ao menos temporariamente.

Voc6, leitor, deve ter em monte que as tr6s concepg6es de sujeito

acima sao, at6 certo ponto, simplificag6es. A medida que o argumento for

se desenvolvendo, tail concepg6es iraq se tornando maid complexas e

quali$1cadas. No entanto, 6 vflido nos valermos degas coma "ganchos" em

porno dos quaid desenvolveremos o argumento dente capitulo.

1.2 A Natureza da Mudanga na Alta-Modernidade

Um outro aspecto da questao da identidade relaciona-se a natureza

da mudanga na alta-modernidade; em particular, a aquele processo de
mudanga conhecido cano "globalizagao"(discutido em capitulos anterio-

res, especialmente o cap. 2), e seu impacto sobre a identidade cultural.

Em ess6ncia, o argumento aqui6 que a mudanga na alta-
modernidade possui uma caracteri.utica quito especi6ica. Coco disse

Marx sobre a modernidade, "(ela 6) um constante revolucionar da produ-

gao, a ininterrupta perturbagao de today as relag6es sociais, a interming-

vel incerteza e agitagao(...) Today as rela96es fixas, congeladas, com o

12



A questdo dct iden,tirade cultural

seu conjunto de id6ias e opini6es venergveis, sio descartadas, tornam-se

obsoletas antes de ossi6icarem. Tudo o que 6 s61ido desmancha no ar..
(Marx e Engels, 1973, p. 70 ).

As sociedades modernas sao, portanto, por definigao, sociedades de

mudangas constantes, rfpidas e permanentes. Etta 6 a principal distingao

entre sociedades "tradicionais" e "modemas". Anthony G;iddens arguments

que, "Em sociedades tradicionais, o passado 6 reverenciado e os simbolos sgo

valorizados porque des cont6m e perpetuam a experi6ncia de gerag6es. A

tradigao 6 um meir de manQjar tempo e espago, inserindo qualquer ativida

de ou expeH6ncia particular na continuidade do passado, do presente e do

futuro, estes sends, por sua vez, estruturados por prgticas socials recorren-

tes." (Giddens, 1990, pp. 37-8). A modernidade, por outdo lada, n5.o 6 somen-

te definida coco a experi6ncia de viver com mudangas continual, rapidas e

extensas, mas 6 uma forma de vida altamente relIC)dva, na qual "praticas

sociais sio constantemente examinadas e reformadas a luz de hfbrmag6es

sucessivas sobre estas mesmas prfticas, que vgo alterando assim, constitu

tivamente, o seu car6ter"(ibid., pp. 37-8).

Giddens revere-se em particular ao rlfmo de mudanGa e ao escopo

da mudan€a -- "a medida que areas diferentes do globe sio pontes interco-

nectadas uma$ is outras, ondas de transformagao social colidem virtual-

mente em toda a superficie terrestre" - e d nafztreza das fnstffufGdes mo-

dernas (Giddens, 1990, p.6). Comparadas is sociedades tradicionais, as

instituig6es modernas sio radicalmente novak (por exemplo, o estado na-
cional ou a mercantilizagao de produtos e do trabalho assalariado) e

guardam uma continuidade de esp6cie com as formal anteriores (por

exemplo, a cidade) sendo, por6m, organizadas em princ£pios bem diferen-

tes. Maid significativas s&o as transforma96es de tempo e espago e o que ele

chama de "desencaixe do sistema social" -- "a 'desconexio' de relag6es sociais

13



Stuart Halt,

dos contextos locais de interag5.o e a sua re-estruturagg.o em Ambitos indefi-

nidos de tempo-espago" (ibid., p.21). Retomaremos todos estes temps maid

tarde. No entanto, a id6ia gerd que enfatizaremos 6 de descontfnufdades.

Os modos de vida produzidos pda modemidade nos arrasta-
ram para lange de todos os tipos tradicionais de ordem social,
de uma maneira sem precedentes. Tanto em sua extensiona-
[idade ['aspectos externos'] quanto em sua intensividade ['as-
pectos internos'], as transformag6es envolvidas na modemida
de sio maid profundas que a maioria dos tipos de mudanga ca
racteristicas dos pedodos anteriores. Sobre o plano extensivo,
das servo'am para estabelecer as formal de conexgo social que
recobrem o globo; em termos intensivos, das vieram alterar
algumas das caracteristicas maid intimas e pessoais de nossa
exist6ncia cotidiana." (Giddens, 1990, p.14):

David Harvey fain de modernidade n3.o s6 homo trazendo uma

'quebra profunda de today e quaisquer condig6es precedentes", mas homo

sendo "caracterizada por um processo sem-$1m de rupturas e fragmenta-

g6es no interior de si mesma" (1989, p.12). Ernesto Laclau (1990) usa o
conceito de "deslocamento". Uma estrutura deslocada 6 aquela cujo n6-

cleo 6 substituido por uma "pluralidade de centros de poder". Laclau ar

gumenta que as sociedades modernas nio t6m centro, nenhum principio

organizador ou articulador e que das nio se desenvolvem em decorr6ncia

dos desdobramentos de uma "causa" ou "lei" 6nica. A sociedade nio 6,

homo os soci61ogos freqtientemente pensaram, um todd unificado e bem

delimitado, uma totalidade que se produz a si mesma por meio de mu-

danga evolutiva a partir de seu interior, como o desabrochar de um nar-

G\ddens, A.. Xn .As conseqii€ ?cigs da azoden?idade.

Tradugao- Raul Finker
Sio Paulo-Ed.da Unesp,1991

14



A questdo da. identidade cultural

ciso a partir de seu bulbo. Ela vai sendo constantemente "descentrada:

ou deslocada por forges que Ihe sio exteriores.

As sociedades da alta-modernidade, afirma aquele autos, sio carac-

terizadas pda "diferenga"; das sio atravessadas por diferentes divis6es e
antagonismos sociais que produzem para os indivfduos uma variedade de

'posig6es de sujeito" into 6, identidades. Se tail sociedades se mant6m

de alguma forma coesa, ngo 6 porque das sejam unificadas, mas porque

os deus diversos elementos e identidades podem, sob certas circunstfnci-

as, ser articulados num conjunto. blas etta articulagao 6 sempre partial

a estrutura da identidade permanece aberta. Sem into, argumenta La-
clau, ngo haveria hist6ria

asta 6 uma concepgao de identidade bem diferente, dais turbulenta

e provis6ria do que as dual anteriores (ver Segao 1.1). Poderiamos adici-

onar que, longe de se desencorajar com judo isto, Laclau argumenta que

o deslocamento tem tragos positivos. Ele desarticula identidades do pas-

sado, mas tamb6m abre a possibilidade de novak articulag6es -- a forma-

gao de novak identidades, a produgao de novos sujeitos e o que ele champ

de "recomposigao da estrutura em torno de pontos nodais de articulagg.o '
( Laclau, 1990, p.40).

Giddens, IHarvey e Laclau oferecem de alguma forma diferentes

leituras da natureza da mudanga no mundo p6s-modems, mas suas 6n-

rases na descontinuidade, na fragmentagg.o, na ruptura e no deslocamen-

to cont6m um veil comum. Conservem into em mente para quando consi-

derarmos o que alguns te6ricos afirmam ser o impacts da mudanga con-
tempora.nea, conhecida como "globalizagg.o '

15



Stuart Hall,

1.3 0 que este emjogo na questao das identidades?

At6 aqui os argumentos podem parecer muito abstratos. Para dar

uma id6ia de homo des se aplicam a uma situagao concreta, e o que este

'em questao" neste debate de definig6es de identidade e mudanga, tome-

mos um exemplo que ilumina as conseqti6ncias .poZ11tfcas da fragmentagao

ou "pluralizagao" de identidades.

Em 1991, o Presidents Bush, ansioso por restabelecer uma maioria

conservadora na Suprema Corte dos E.U.A., nomeou Clarence Thomas,

um juiz negro de concepg6es polfticas conservadoras. Na decisio de Bush,
os eleitores broncos que poderiam ter preconceito em relagao a um juiz

negro tenderiam a apoiar Thomas por ele ser conservador em termos da

legislagao sobre igualdade de direitos("equal-rights legislation"), e os

eleitores negros (que apoiam a$ political liberais com relagao a raga) a

apoiariam por ele ser negro. Em puma, o Presidente estava 'ljogando o

jogo das identidades'

Durante as "sess6es" do Senado relativas a elsa nomeagao, o juiz

Thomas foi acusado de ass6dio sexual por uma mulher negra, Anita Hill,

uma ex-colega de trabalho subordinada a Thomas. As audi6ncias causa-

ram um escindalo pablico e polarizaram a sociedade americana. Alguns

negros apoiaram Thomas com base na questa.o racial; outros opuseram-
se a ele com base nas quest6es sexuais. As mulheres negras 6caram divi-

didas, dependendo do que prevalecesse, as suas "identidades" enquanto

negras ou enquanto mulheres. Os homens negros tamb6m estavam divi-

didos, dependendo do seu sexismo sobrepujar ou nio o seu liberalismo.
Os homens broncos se dividiam ngo somente em fungal de subs posig6es

pol:incas, mas dependendo de homo des se identificassem no que dizia
respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres brancas conservadoras

16



A questdo da identidade cuttul'at

apoiavam Thomas, nio apenas por raz6es pol:incas, mas por causa de sua

oposigao ao feminismo. As feministas brancas, usualmente liberais com

relagao a raga, opuseram-se a Thomas em relagg.o is quest6es sexuais. E

peso cato do Juiz Thomas ser membro da elite judicial e Anita Hill, na

6poca do incidente, uma funcionfria subordinada, havia tamb6m ques-

tdes de posiga.o social interferindo nestes argumentos.

A inoc6ncia ou a culpa do Juiz Thomas nio este em questao aqua; o

que este. em questao 6 o 'ljogo de identidades" e suas conseqti6ncias polf-

ticas. Considerando que:

As identidades eram contradit6rias. Elms se atravessaram ou se "des-
locaram" mutuamente

As contradig6es operaram tanto "fora", na sociedade, perpassando um

eleitorado estabelecido, quando "dentro" das cabegas de cada indivi-
duo

Nenhuma identidade singular -- por exemplo, a de clause social -- poderia

reunir today as diversas identidades em uma s6 "identidade-mor" abran

gente, na qual uma politico pudesse estar seguramente embasada. As

pessoas nio maid identificam deus interesses sociais exclusivamente em

termos de clause; a classe nio pode servir homo um dispositivo discursive

ou uma categoria mobilizadora atrav6s da qual todos os diversos interes-

ses e identidades socials das pessoas possum ser reconciliados e repre-
sentados.

Coda vez maid, as paisagens politicos do mundo moderno sio &'atura-

das, por identificag6es competitivas e deslocadoras -- surgindo, especi-
almente, da erosio da "identidade-mor" de clause e das identidades

emergentes, pertencentes a nova base poll.tina de6inida pelts novos
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movimentos sociais: feminismo, lutas dos negros, liberagao nacional,

movimentos anti-nucleares e eco16gicos (Mercer, 1990).

Uma vez que a identidade se modifica de acordo com o modo homo o

sujeito 6 tratado ou representado, a identificagao ng.o 6 automatica,

mas pode ser ganga ou perdida. Ela tornou-se politizada. lsto 6 algu-
mas vezes descrito coma a passagem de uma politico de identidade (de

clause) para uma politica da dfHererz€a

Posco agora delinear rapidamente a forma do restante do capitulo.

Primeiramente, langarei um olhar mats profundo sobre a questao de
homo o conceito de identidade transformou-se, passando daquele do llu-

minismo para o socio16gico e dente para o suleito "p6s-moderns". A parter

dai, o capitulo explorar6 o aspects da identidade cultural moderna que 6
formado pelo pertencer a uma culture nacfonaZ -- e como os processor de

mudanga por deslocamento, encapsulados no conceito de "globalizagao" o
estio afetando
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2. O nascimento e a matte do Sujeito Moderno

Nesta segal, pretends delinear as considerag6es apresentadas por al-

guns te(5ricos contemporaneos sobre as principais mudangas ocorridas na

forma coco o sujeito e a identidade sgo conceituados no pensamento mo-

delo. Meu ob6etivo 6 tragar os estigios atrav6s dos quads uma versio parti
cular de "sujeito humana" -- com certas capacidades humanas fixas e um

sentido estgvel de identidade pessoal e de lugar na ordem das coisas --
emergiu pda primeira vez na era modeina; coco ela se tomou "centrada:

nos discursos e praticas que moldaram as sociedades modemas; homo ad-

quiriu uma defining.o mats socio16gica ou interativa; e homo este sendo "des-

centrada" na alta-modenlidade. O loco principal delta parte 6 conceitual.

Ela grata das concepg6es mufcioeis do sujeito humano enquanto figura dis-
cursiva, cuja forma unificada e cuja identidade rational, devo dizer, foram

pressupostas tanto pelos discursos do pensamento moderno homo pelos pro-

cessor que moldavam a identidade, e forum essenciais para amboy.

Tentar mapear a hist6ria da nogao de sujeito moderno 6 um exerci-

cio extremamente di6cil. A id6ia de que as identidades eram completa-
mente unificadas e coerentes, e agora tornaram-se totalmente desloca.

das, 6 uma forma muito simplista de contar a hist6ria do sujeito moder-
ns, e se adoto aqua elsa perspectiva, 6 maid homo um recurso para uma

exposigao conveniente. Mesmo aqueles que sustentam amplamente a no-
gao de um des-centramento da identidade nio a endossariam nessa for-

ma simplinicada, e deve-se mantel elsa ressalva em dente ao ler etta

sega.o. Entretanto, tal formulagao dimples tem a vantagem de me permi-

tir (no breve espago dente capitulo) esbogar um quadro grosseiro de coma,
de acordo com os proponentes da visa.o de des-centramento, a conceitua-

g5.o do sujeito moderno se transformou em fr©s pontos estrat6gicos du-
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rante a modernidade. Essas mudangas enfatizam o argumento b6sico de

que as formal de conceituagao do sujeito se transformam e t6m, portanto,

uma hist6ria. Uma vez que o sujeito moderno emergiu num moments

espec{6ico (seu nascimento) e possui uma hist6ria, segue-se que ele pode
tamb6m se transformer e, de cato, sob determinadas circunstfncias, po-

demos mesmo contemplar a sua "morte '

Atualmente tornou-se lugar comum o cato de que a era moderna

causou uma forma nova e decisive de fndfuidzzaZfsmo, em cujo centro er-

gueu-se uma nova concepgao acerca do sujeito individual e de sua identi-

dade. lsso ng.o significa que as pessoas, em tempos pr6'modernos, ng.o

fossem individuos, mas que a individualidade era tanto "vivida", "experi-

enciada" homo "conceituada" de outta maneira. As transformag6es (discu-

tidas em volumes anteriores desta s6rie) que acompanharam a modemi-

dade, arrancaram o individuo de suas amarras est6veis em tradig6es e
estruturas. Por se acreditar que estas fossem de ordem divina, afirmava-

se que das nio estavam suleitas a mudangas fundamentais. A posing.o, a

hierarquia, o status de algu6m na "grande cadeia do ser" -- a ordem se-
cular e divina das coisas -- encobria qualquer nogao do que fosse um indi-

v:iduo soberano. O nascimento do "individuo soberano" entre o humanis-

mo Renascentista do s6culo XVI e o lluminismo do s6culo XVlll repre-

sentou um rompimento significativo com o passado. Alguns argumentam

que foi este o motor que colocou todo o sistema social da "modemidade'
em movimento.

Raymond Williams aponta que a hist6ria moderns do sujeito indi-

vidual redne doin significados distintos: por um lada, o sujeito 6 "indivisi-

vel" - uma entidade unificada no interior de si mesma e que ngo pode ser

posteriormente dividida; por outdo, ele 6 tamb6m uma entidade "singu-
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lar, distinta, Qnica" (ver Williams, 1976, pp.135-5: INDIVIDUAL). Muitos
dos grandes movimentos no pensamento e culture ocidentais contribu:t-

ram para a emerg6ncia dessa nova concepgao= a Reforma e o Protestan

tismo tornaram a consci6ncia individual livre das instituig6es religiosas

da lgrqja, e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o humanismo

Renascentista, que colocou o Homem (sic) no centro do universe; as re-

volug6es cientificas, que dotaram o Homem de faculdades e capacidades

de questionar, investigar e desvendar os mist6rios da natureza; e o llu-

minismo, centrado na imagem do Homem nacional e cientifico, liberto do

dogma e da intolerancia, diante de quem a totalidade da hist6ria huma-

na foi delineada para o entendimento e o controle.

Grande parte da hist6ria da filosofla ocidental consiste em reflex6es

ou re6namentos dessa concepgao de sujeito, de seus poderes e capacida-

des. Uma das principais flguras que primeiro formularam elsa concepgao

foia fi16sofo frances Rend Descartes (1596-1650). Algumas vezes visto

coma "o pai da filosofia moderna", Descartes foi matemftico e cientista,
fundador da geometric anali.tier e da utica, e foi profundamente influen-

ciado pda "nova ci6ncia" do s6culo EVIL. Descartes se afligiu pda pro-

funda d6vida decorrente do que se seguiu ao deslocamento de Deus do

centro do universo; e o rata do sujeito moderno ter "nascido" entre a d6-

vida meta$sica e o ceticismo faz-nos lembrar que o mesmo nunca foi tio

enraizado e unificado homo sugere esta forma de descrigg.o (ver Forester,

1987). Descartes acertou as contas com Deus ao tornf-lo a Forma Motriz

de toda criagao; e, a partir disco, explicou o rests do mundi material in
teiramente em termos mecfnicos e matemfticos

Descartes postulou dual substfncias distintas - a substfncia espa.

dal (materia) e a subst9.ncaa pensante (monte). Dessa forma, ele re.
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focalizou aquele grande duaZfsmo entre "mente" e "materia" que perturba

desde ent5.o a filosofia ocidental. As coisas devem ser explicadas, acredi-

tava ele, por redugg.o aos deus aspectos essenciais -- ao menor n6mero de

elementos possiveis e finalmente, aos elementos inedutiveis. No centro

da "mente", ele instalou o sujeito individual, constituido por suns capaci-

dades de raciocinar e pensar. "Cogito, ergo sum" foio lema de Descartes:

denso, logo exists (6nfase minha). Desde entao, elsa concepgao do sujeito
racional, meditativo e consciente situado no centro do conhecimento tem

fido conhecida homo "o sujeito cartesiano:

Outta contribuigao critics foi feita por John Locke que, em
seu .Essay Concerning .Human tl/nderstandfng, de6iniu o indivfduo em

termos da "uniformidade do ser racional" -- into 6, uma identidade que

permanecia a mesma e que era continua em relagao ao seu sujeito: "at6 o

ponto em que essa consci6ncia possa ser estendida para qualquer agro ou

pensamento passados, tal 6 o ponte alcangado pda identidade dessa pes-

soa" (Locke, 1967, pp.212-13). Elsa figure conceitual ou recurso discursi-

vo -- o "individuo soberano" -- encontrava-se embutida em dada um dos

processor e praticas chives que nlzeram o mundi moderno. Ele (sic) era o

:sujeito" da modernidade em doin sentidos: a origem ou "sujeito" da ra-

zao, do conhecimento e da pratica; e aquele que escavou as conseqti6ncias

dessas praticas -- que estava sujeito a das (ver Foucault, 1986; tamb6m

Pe/zgzzfn Z)ictfona/y af SocfoZogy; SUBJECT)

Alguns tem questionado se o capitalismo realmente exigiu uma con-

cepgg.o de indivjduos soberanos desse tipo (Abercrombie et al., 1986). Con-

tudo, a emerg6ncia de uma concepgao dais individualista de sujeito 6 am-

plamente aceita. Raymond Williams resume esse enraizamento do sujeito

modelo nas prgticas e discursos da modemidade na seguinte passagem:

22



A questao da, identidade cultural

'A emerg6ncia de no96es de individualidade, no sentido
moderns, pode estar relacionada a quebra das ordens social:
econ6mica e religiosa medievais. No movimento gerd contra
o feudalismo, houve uma 6nfase nova na exist6ncia pessoal
do homem por sobre e para a16m de seu lugar ou fungao em
uma sociedade hierarquica rigida. Houve uma 6nfase, no
protestantismo, na relagao direta e individual do homem com
Deus, em oposigao a relagao mediada pda lgrqa. Por6m, so-
mente ao final do s6culo XVll e no XVlll um novo modo de
analise, na 16gica e na matemftica, postulou o indivfduo
coma entidade substantiva (cf "m6nadas" de Leibniz), a par
tir da qual eram derivadas outras categories, especialmente
categories coletivas. O pensamento politico do lluminismo
seguiu principalmente esse modelo. O arguments iniciava-se
a partir de indivfduos que possuiam uma exist6ncia primaria
e inicial, e deles elam derivadas as leis e formal da socieda-
de: por submissao, como em Hobbes; por contrato ou consen.
so, ou pda nova versio da lei natural, no pensamento liberal.
Na economia classica, o com6rcio era descrito por um modelo
que postulava indivfduos separados que [possuiam proprie-
dade e] decidiam, a partir de algum moments, participar de
relag6es econ6micas ou comerciais. Na utica utilitarista. os
individuos separados calculavam as conseqti6ncias delta ou
daquela agro que des poderiam desenvolver" (Williams.
1976, PP.135-6).

Somente no s6culo XVlll foi possilvel imaginar os grander processos da

vida modema coma estando centrados sobre o individuo sujeito-da-Fazio.
Mas, a medida que as sociedades modernas cresceram de modo mats com-

plexo, das adquiriram uma forma mats coletiva e social. A$ teorias liberais

clg.ssicas de govemo baseadas em direitos individuais e consenso viram-se

obdgadas a chegar a um acordo com as estruturas do estado nacionale as

grander masses que criam uma democracia modema. As leis clfssicas da

economia politica, da propriedade, do contrato e da troca tiveram que ope-

ras, depois da industrializagao, entre as grander formag6es de clause do ca-
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pitalismo modelo. O empreendedor individual da Wealth o/' Nations, de

Adam Smith ou mesmo do CapftaZ de Marx, foi transformado nos conglome-

rados da economia modema. O cidadgo individual emaranhou-se nas ma

quinarias administrativas burocrfticas do estado modelo.

Uma concepgao maid socfaZ do sujeito entio emergiu. O individuo pas-

sou a ser visto homo maid localizado e "instalado" no interior dessas grander

estruturas e formag6es de sustentagao da sociedade modema. Dais grander
desenvolvimentos contribuiram na articulagao de um conjunto maid ample

de ftmdamentos conceituais para o suyeito moderno. O primeiro foia biolo-

gic de Darwin. O sujeito humano foi "biologizado" -- foi dada a Fazio uma
base na Natureza, e a. mente um "ftmdamento" no desenvolvimento $sico do

c6rebro humano

O segundo desenvolvimento emergiu com a ascensio de novak ci6n-
cias sociais. Entretanto, as transformag6es que o mesmo colocou em mo-

vimento forum desiguais. Foram das:

1. 0 "individuo soberano, com "deus" (dele) desdos, necessidades, vonta-

des e interesses permaneceu como figura central nos discursos tanto

da economia moderna quanto do direito.

2. Nas ci6ncias sociais, o dualismo tipico do pensamento cartesiano foi

institucionalizado na rupture entre a psicologia e outras disciplines.

O estudo do indiv:iduo e de deus ptocessos mentais tornou-se o objeto

de estudo especial e privilegiado da psicologia.

3. A sociologia, entretanto, forneceu uma critica ao "individualismo rati-
onal" do sujeito cartesiano. Ela localizou o individuo em processor

grupais e normal coletivas que, argumentava-se, corroboram qual-
quer contrato entre sujeitos individuais. Ela desenvolveu, portanto,
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uma explicagao alternative de coco os individuos sio formados subje-
tivamente atrav6s de sua associagao e participagao em relag6es sociais

maid amplas; e, inversamente, de coco processor e estruturas sio

sustentados pelos pap6is que os indivi.duos neles desempenham. Elsa

"internalizagao" do exterior sobre o sujeito, e a "externalizagao" do in-

terior atrav6s da aWaD no mundo social (coco discutido anteriormen-

te), 6 a primeira explicagao socio16gica do sujeito moderno, e este en-

capsulada na teoria da socializagao. Como antes indiquei, G.H. Mead
e os interacionistas simb61icos adotaram uma visio radicalmente in-

terativa dente processo. A integragao do indivilduo na sociedade tem

fido uma preocupagao de longo puzo da sociologia. Te6ricos homo Go-

fTman estiveram fortemente atentos a maneira cano o "seZ/" 6 apre-

sentado em diferentes situa96es sociais, e a homo conflitos entre estes

diferentes pap6is sociais s5.o negociados. Em um navel. maid macro-

socio16gico, Parsons estudou o "ajuste" ou complementariedade entre o

:self ' e o sistema social. Entretanto, alguns criticos alegariam que as

principais correntes da sociologia conservaram Riga do dualismo de

Descartes, especialmente em suas tend6ncias em construir o problems

homo uma relagg.o entre dual entidades relacionadas, embora separa-
das: no casa, "indiv:iduo e sociedade".

Esse modelo socio16gico interativo, com sua reciprocidade est6vel

entre "interior" e "exterior", 6 em grande medida um produto da primeira
metade do s6culo XX, quando as ci6ncias sociais assumiram sua forma

disciplinar atual. Entretanto, no mesmo periods, um retrato maid per-
turbado e perturbador do sujeito e da identidade comegou a surgir nos
movimentos est6ticos e intelectuais associados a ascensio do modernis-

mo (ver Livro 3 [Bocock e Thompson, 19921, Capitu]o 9)
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Encontramos aquia figura do indivfduo isolado, exilado ou afasta-

do, enquadrado no plano da multidio impessoal e an6nima, ou da metr6-

pole. Exemplos incluem o famoso retrato de Baudelaire, o "Pinter da vida

moderna", que colDeR sua casa "no coragao da multidao, entre a mara e o

fluxo do movimento, entre o fugitive e o infinite" e que "torna-se carne da

multidao", que entra na multidio "como se ela fosse um imenso reserva-

t6rio de energia e16trica"; o/Zaneur que ena por entre as novak galerias
assistindo ao espetaculo ding.mice da metr6pole, celebrado por Walter

Benjamin em seu ensaio sobre a Paris de Baudelaire, e puja contraparti-
da na modemidade recente 6, provavelmente, o turista (cf. Uny, 1990);

'K", a vitima an6nima con&ontada por uma burocracia sem rosto no ro-

mance de Kafka, O Processo; e aquele grande n6mero de estranhas figures

na literatura e cdtica social do s6culo XX que sio vistas homo representan-

tes da experi6ncia {mpar da modernidade. Vfrios "modelos exemplares da

modernidade", homo Frisby os chaka, povoam as pgginas dos grandes
te6ricos sociais da virada do s6culo, como George Simmel, Alfred Schutz

e Siegfried Kracauer(todos des tentaram capturar os tragos e$sencials
da modernidade nos famosos ensaios sabre "o Estranho" ou "os de fora")

(ver Frisby, 1985, p. 109). Tail imagens revelaram profeticamente o que
vida a acontecer ao sujeito cartesiano e socio16gico na alta modemidade.

2.1 Des-centrando o Sujeito

Aqueles que sustentam que as identidades modemas est8o sends

fragmentadas, argumentam que o que aconteceu a concepgao do sujeito
moderno na alta modernidade ng.o foi simplesmente seu estranhamento,

mas seu deslocamento. Elem tragam este deslocamento atrav6s de uma
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s6rie de rupturas nos discursos do conhecimento moderns. Nests segal,

oferego um breve esbogo de cinco grandes avangos na teoria social e nas

ci6ncias humanas que ocorreram, ou tiveram seu maior impacto, sobre o

pensamento no pedodo da alta-modernidade (segunda metade do s6c.

XX) e cujos efeitos principais, arguments-se, tem fido o des-centramento

final do sujeito cartesiano.

O primeiro grande des-centramento diz respeito is tradig6es do

pensamento Marxista. Os escritos de Marx pertencem, sem d6vida, ao

s6culo XIX, e nio ao XX. Por6m, uma das formas pda qual seu trabalho

foi redescoberto e relido na d6cada de 60, a luz de seu argumento em que

"os homens (sic) fazem a hist6ria, mas apenas com base em condig6es ng.o

produzidas por des". Seus novos leitores interpretaram que ipso signifi-

cava que os individuos nio poderiam, em um sentido real, ser os "auto

res" ou agentes da hist6ria uma vez que somente poderiam agir com base

nas condig6es hist6ricas dadas por outros e nas quais des nasceram, uti-

lizando-se dos recursos (materiais e culturais) a des fornecidos por gera-
g6es precedentes.

O Marxismo, entendido adequadamente, argumentavam des, afastou

qualquer nogao de aWaD individual. O maixista estruturalista Louis Althus

ser (1918-89) (cujas teorias de ideologia sio discutidas por Kenneth

Thompson: ver Livro 3(Bocock e Thompson, 1992), capitulo 7; ver tamb6m

Penguin Dictionaire of Sodology: ALTHUSSER) defendeu que, ao colocar no

centro de seu sistema te6rico as rela96es socials(modes de produgao, explo-

ragao da forge de trabalho, os circuitos do capital), ao inv6s de uma nogao

abstrata de Homed, Mam teria deslocado dung proposig6es chavez da filo-

sofia modema: "I) a da exist6ncia de uma ess6ncia universal de homed; 2) a

de que elsa ess6ncia 6 o atHbuto de "cada indivfduo particular", que 6 seu
sujeito real
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Eases dais postulados sio complementares e indisso16veis
Mas a unidade e exist6ncia de amboy pressup6e uma visio de
mundo empirista-idealista. Ao rejeitar a ess6ncia do homem
em sua base te6rica, Marx rejeitou esse sistema organico de
postulados em sua totalidade. Ele afastou as categories filos6-
ficas do sz{/effo, do e/npirfsmo, e da ess4ncla fdeaZ de todos os
dominion em que das haviam fido dominantes. Nio apenas da
economic politica (rdeigao do miro do homo economicus, ou
deja, o individuo com faculdades e necessidades definidas,
como o sujeito da economia clfssica); nio apenas da hist6-
ria;... nio apenas da utica (rejeigao da id6ia utica Kantiana);
mas tamb6m da pr6pria filosofia" (Althusser, 1966, p.228)

Esse "revolugg.o te6rica total" foi, sem davida, violentamente con-

testada por muitos te6ricos humanistas que dio maior peso a agg.o hu-

mana na explicagg.o hist6rica. Nio precisamos discutir aqui se Althusser

estava completa ou parcialmente cerro, ou inteiramente errado. O cato 6

que, embora seu trabalho tenha fido amplamente criticado, seu "anti-

humanismo te6rico" (into 6, um modo de pensar oposto is teorias que de-

rivam seu arguments de alguma nogao de uma ess6ncia universal do
Homed, alojada em coda sujeito individual) tem tide impacto considerf-

vel sabre muitos ramos do pensamento moderno.

O segundo dos Brandes "des-centramentos" no pensamento ociden-

tal do s6culo XX veio da "descoberta" do inconsciente por Freud. A teoria

Freudiana de que nossas identidades, nossa sexualidade, e a estrutura

de nossos desdos sio formados na base dos processos psiquicos e simb61i-

cos do inconsciente, que funciona de acordo com uma "16gica" bastante

diferente daquela da Razao, causou estragos ao conceito de sujeito conhe-

cedor e nacional, com uma identidade uni$1cada e axa -- o sujeito do "pen-

so, logo exists" cartesiano. Esse aspecto do trabalho de Freud teve tam-

b6m um impacts profundo sobre o pensamento moderno nas 61timas tr6s

28



A questao da identtdade cultural

d6cadas. Psicanalistas como Jacques Lacan, por exemplo (cujo trabalho

sabre os fundamentos inconscientes da feminilidade 6 discutido por He-

[en Crowley: ver Livro 3 IBocock e Thompson, 1992], Cap.2), ]eram Freud

num sentido em que a imaged do "self coma uma "totalidade" e unidade

6 algo que a crianga aprende apenas gradualmente, parcialmente, e com

grande di6lculdade. Ela nio cresce naturalmente do centro do ser da cri-

anga, mas 6 formada em relagao aos outros; especialmente nas complexas

negociag6es psi.quicas inconscientes, durante a primeira infancia, entre a

crianga e as cortes fantasies que ela tem de suas figures materna e pa-

terna. Naquilo que Lacan chama de "base especular" do desenvolvimento,

a crianga, que kinda nio 6 coordenada, e que nio possui qualquer auto-

imagem de pessoa "total", se v6 ou se imagina refletida -- literalmente no

espelho, ou figurativamente, no "espelho" do olhar do outta - homo uma

"pessoa completa"(Lacan, 1977).(Incidentalmente, Althusser tamou elsa

metffora emprestada de Lacan, ao tentar descrever a operagao da ideo-

logia: ver Livro 3 (Bocock e Thompson, 1992) cap.7). 1sso 6, de certo
modo, pr6ximo a concepgao "especular" do "seZ/" interativo de bread e Ca

obey; exceto pelo faso de que, para des, a socializagao seria uma questao

de aprendizado consciente, enquanto que para Freud a subjetividade se-

rif o produto dos processor psiquicos inconscientes.

A formagao do "self ' no "olhar" do Outro, de acordo com Lacan, abre

a relagao da crianga com os sistemas simb61icos externos a ela, e 6 por-

tanto o momento da entrada da crianga em vfrios sistemas de represen-

tagao simb61ica -- onde se incluem diferengas de linguagem culturais e

sexuais. Os sentimentos contradit6rios e ng,o resolvidos que acompanham

elsa diHcil entrada -- a diving.o entre o amor e o 6dio pele pai, o conflito

entre a vontade de agradar e o impulse de negar a mae, a divisio do

"seZ/" em panes "boas" e "mas", a recusa de panes masculinas/femininas
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de si pr6prio, e assim por dianne --, que sio aspectos chavez dessa "forma-

ga.o inconsciente do sujeito", e que deixam o sujeito "dividido", permane-

cem por toda vida. Entretanto, embora o sujeito seja sempre fragmentado

ou dividido, ele experiencia a sua pr6pria identidade como algo unido e

:resolvido", ou unificado, como um resultado da fantasia de si pr6prio
enquanto "pessoa" unificada, farmada na rage especular. De acordo com

esse tipo de pensamento psicanalitico, 6 essa a origem contradit6ria da
:identidade:

Dessa forma, a identidade 6, na verdade, algo formado ao longo do

tempo atrav6s de processes inconscientes, maid do que alba inato a cons-

ci6ncia, desde o nascimento. Ha sempre algo "imaginario" ou fantasiado
sobre esse unidade. Ela permanece sempre incompleta, este sempre "em

processo", sempre "sends formada". As panes "femininas" do "sear ' mas

culino que sio rejeitadas, por exemplo, nele permanecem e encontram

express6es inconscientes em muitas formal ng.o-reconhecidas durante a

vida adulta. Assim, ao inv6s de falarmos da identidade coco argo con-

cluido, deveriamos falar de identf/icagdo, e v6-la coma um processo em

andamento. A identidade surge nio tanto da plenitude da identidade ja

presents dentro de n6s enquanto individuos, mas da !rzsuPci ncaa de to

talidade, que 6 "preenchida" a .parffr do qzze nos d exterior, pdas formal

como imaginamos sermon vistos por oufros. Psicanaliticamente, a Fazio

pda qual buscamos continuamente a "identidade", construindo biografias

que amarram as diferentes panes de nossos divididos "seZues" em uma

unidade, 6 a de recapturar esse prazer fantasioso de plenitude.

Novamente, o trabalho de Freud e daqueles pensadores psicanalis-

tas , homo Lacan, que o leram dessa forma, t6m fido amplamente contes-

tado. Por definigao, os processos inconscientes nio podem ser facilmente
vistos ou examinados. ales t6m de ser inferidos atrav6s das sofisticadas
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t6cnicas psicanaliticas de reconstrugg.o e interpretagao, e nio sio facil-

mente propensos a "provas". Ainda assim, o seu impacts gerd sabre a$
formal modernas de pensamento tem fido considerfvel. Muito do pen-
samento moderno sobre a subjetividade e a vida psiquica 6 "p6s-
Freudiano", no sentido de tomar homo certo o trabalho de Freud sobre o

inconsciente, mesmo quando rejeita algumas de suas hip(5teses especffl-

cas. Novamente, pode-se perceber os estragos que esse modo de pensa-
mento causa is nog6es de sujeito rational e de identidade axa e estgvel.

O terceiro des-centramento que examino este associado ao trabalho

do linguista estruturalista, Ferdinand de Saussure (ver Livro I (Hall e

Gieben, 1992), Capitulo 5, para uma discuss5.o de suas teorias de lingua-
gem). Saussure defendeu que nio somos em absoluto os "autores" dos

enunciados que fazemos ou dos significados que expressamos na lingua-

gem. Podemos apenas user a linguagem para produzir signincados

quando nos posicionamos no interior das regras de linguagem e dos sis-

temas de significados de nossa cultura. A linguagem 6 um sistema social,
e nio individual; ela nos precede. Nio podemos, em nenhum sentido, ser

deus autores. Falar uma lingua nio 6 apenas expressar nossos pensa-

mentos intimos, originais, 6 tamb6m ativar a vasta gama de significados

que ja estio embutidos em nossos sistemas cultural e lingtiistico.

A16m disco, os significados das palavras nio sio duos em uma rela-

gao direta com objetos e eventos no mundo exterior a linguagem. Os si-

gnificados surgem nas relag6es de similaridade e diferenga que as pala-

vras mant6m com outras palavras, no interior do c6digo de linguagem

Sabemos o que 6 a "noite" porque ela ndo 6 o "dia". Note-se aquia analo-

gia entre linguagem e identidade. Sei que "eu" sou em relagao ao "outta'

(por exemplo, minha mae) que nio posse ser. Como dina Lacan, a identi.

dade, assim como o inconsciente, "6 estruturada homo a linguagem". O
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que os modernos 616sofos da linguagem defendem, como Jacques Derri-

da, que foi influenciado por Saussure e pda "Virada lingti:istica", 6 que,

apesar de deus melhores esforgos, o/a falante individual nio pode nunca

fixer signi6icados $nais -- onde inclui-se o signinlcado da identidade dele

ou deli. As palavras sg.o "multi-ressonantes". Elam carregam sempre econ

de outros significados por das desencadeados, apesar dos melhores esfor-

gos para que seus significados sejam fechados. Nossos enunciados sio
escorados por proposig6es e premissas sobre as quaid nio estamos aten-

tos, mas que sio conduzidos na corrente sangUinea de nossa lingua. Tudo

o que dizemos possui um "antes" e um "depois" -- uma "margem" na qual

outros podem escrever. O significado 6 inerentemente instfvel: ele busch

um fechamento (identidade), mas 6 constantemente rompido (pda dife-

renga). Ele este constantemente fugindo de n6s. Ha sempre significados

suplementares sabre os quaid nio temos qualquer controle, que surgirao
e subverterio nossas tentativas de criar palavras fxas e est6veis (ver

Derrida, 1981).

O quarts grande des-centramento da identidade e do sujeito ocorre
no trabalho do $16sofo e historiador frances Michel Foucault. Em uma

s6rie de estudos (alguns dos quaid forum citados em outros volumes des-

sa s6H.e: por exemplo, Livro I (Hall e Gieben, 1992), Capitulo 6; Livro 3

(Bocock e Thompson, 1992), Capitulos 4 e 5), Foucault produziu uma es-

p6cie de "genealogia do sujeito moderno". Ele isola um novo tipo de po-

der, que se desenvolve atrav6s do s6culo XIX, atingindo sua forma m6xi-
ma no initio dente s6culo, e que ele chama de "poder disciplinar". O poder

disciplinar diz respeito a regulagao, vigils.ncia e governs, primeiro, da

esp6cie humana ou de populag6es inteiras e, segundo, do individuo e do

corpo. deus Zocf sio as novak instituig6es que se desenvolveram ao longs
do s6culo XIX, que "policiam" e disciplinam as populag6es modernas -- em
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oficinas, quart6is, escolas, pris6es, hospitais, e assim por diante (ver, por
exemp[o, ]Uadrzess and CfufZizaffon(1967), Birth of the CZfnfc(1973) e

.DfscfpZfne and Punish(1975)).

O prop6sito do "poder disciplinar" 6 trazer "as vidas, mortes, ativi-

dades, trabalho, mis6rias e prazeres do individuo", bem coma sua sa6de

fTsica e moral, praticas sexuais e vida familiar sob discipline e controle

maid rigorosos; tornando-os vulner6veis ao poder dos regimes adminis-
trativos, a. t6cnica do professional, e ao conhecimento fornecido pdas "dis-

ciplinas" das ci6ncias socials. Seu objetivo bfsico 6 produzir "um ser hu-

mano que possa ser tratado como um 'corpo d6cil '" (Dreyfus e Rabinow,

1982, P.135)

O que 6 particularmente interessante do ponte de vista da hist6ria

do sujeito moderno 6 que, embora o poder disciplinar de Foucault deja o

produto das novak instituig6es coZeffoas e reguladoras em large escala da

alta modernidade, subs t6cnicas envolvem uma aplicagao de poder e co-

nhecimento que posteriotmente "individualiza" o sujeito e age maid in-

tensamente sobre o seu corpo

:'Em um regime disciplinar, a individualizagao 6 decrescente.
Atrav6s da verificagao, da observagao constante, todos aqueles
sujeitos ao controle sio individualizados... O poder agora nio
apenas trouxe a individualidade para o campo da observagao,
mas o poder Hua aquela individualidade objetiva no campo da
escrita. Um vasto e meticuloso aparato documental roma-se
um componente essential do crescimento do poder [nas socie-
dades modemas]. Esse acumulagao da documentagao indivi
dual em uma ordem sistemftica town 'possilvel a medigao de
fen6menos totais, a descrigao de grupos, a caracterizagao de fa
tos coletivos, o c61culo de distfncias entre individuos, a distri-
buigao destes em uma dada populagao" (Dreyfus e Rabinow,
1982, p. 159, citando Foucault).
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Ngo 6 necessfrio que se aceite coda detalhe do quadro Foucaultiano

acerca do card.ter totalmente abrangente dos "regimes disciplinares" do po-

der administrativo modelo, para se entender o paradoxo de que, quanto

maid coletiva e organizada for a natureza das instituig6es da modernidade

recente, major o isolamento, a vigilancia e a individualizagao do sujeito in.
dividual

O quinto des-centramento que os defensores delta posigao citam 6 o

impacts do feminismo, tanto como critica te6rica coma um movimento soci-

al. O feminismo faz parte do grupo dos "novos movimentos sociais", todos

aqueles que vieram a tona durante os anon 60 -- a grande linda divis6ria da

alta modemidade -- ao bongo das revolug6es estudantis, dos movimentos

anti-guena e da contra-culture jovem, das lutas pelts direitos avis, dos mo-

vimentos revolucionfrios do "Terceiro Mundo", dos movimentos pacifistas, e

de todd o pesto associado a "1968". O importante sobre este momento hist6-

nco e que:

Estes movimentos se opunham a politico liberal corporativa do

Ocidente, assim homo a. politico "stalinista" do Oriente .

Ries afirmavam tanto as dimens6es "subjetivas", quanto as "objeti-

vas" da poHtica.

Ries suspeitavam de today as formal burocrgticas de organizagao e

favoreciam a espontaneiedade e os amos de vontade poljtica.

Como ji. foi argumentado antes, todos estes movimentos possufam

uma forte 6nfase e forma cuZfurafs. Elem adotaram o "teatm" da revolugao.

Elem refletiram o en6'aquecimento ou a quebra da politico de clas-

ses, e das organizag6es political de massa associadas a elsa politica, assim

coma sua hagmentagao em movimentos sociais separados e variados
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Cada movimento apelava para a identidade social dos que o
apoiavam. Delta maneira, o feminismo atraia as mulheres, a politico sexual

os gaps e 16sbicas, as lukas raciais os negros, o movimento anti-guena os

pacifistas, e assim por diante. Este 6 o nascimento hist6rico do que veio a

ser conhecido coco political identit6rias - uma identidade por movimento.

blas o feminismo tamb6m possuia uma relagao maid direta com o des.

centramento conceitual do sujeito socio16gico e cartesiano

Ele questionou a distingao clgssica entre "interior" e "exterior", en-

tre "pablico" e "privado". O slogan feminists era "o pessoa16 politico '

Ele abriu portanto espago para a contestagao politica de novak
arenas da vida social -- familia, sexualidade, trabalho dom6stico, divisio

de trabalho dom6stico, educagao dos filhos, etc. (into 6, discutido adiante
no livro 3 [ Bocock e Thompson,1992], cap.2)

O feminismo tamb6m expos, enquanto questao politico e social, o
modo homo somos formados e produzidos enquanto suUeitos envolvidos com

g6nero("gendered subject"). lsto quer dizer, politizou a suUetividade, a

identidade e o processo de identificagao (coco homens/mulheres, mae/pai,
filho/6llha).

O que comegara como um movimento direcionado para a contesta-

gao da posigao social das mulheres, expandiu se, incluindo a Hormafdo de
identidades sexuais e de g6nero.

O feminismo desafiou a nogao de que homens e mulheres eras par-

te da mesma identidade - a "liumanidade" -- substituindo-a pda questao da
dfHerenga sexual

Nesta segao, portanto, tentei mapear as mudangas conceituais pdas

quais, de acordo com alguns te6ricos, o "sujeito" do lluminismo, com uma

identidade axa e est6vel, foi des-centrado nas identidades abedas, contradi-
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t6rias, inacabadas, hagmentadas do sujeito p6s-modems. Tracei este mapa

atrav6s dos cinco grander des-centramentos. Deixe-me len)lbrar novamente

que vgrios grander cientistas socials e intelectuais ngo aceitam as implica-

g6es conceituais ou intelectuais(como descritas aqui) destes desenvolvimen-

tos no pensamento modemo. No entanto, poucos deles negariam h(8e deus

efeitos proftmdamente perturbadores sobre as id6ias da alta-modemidade e,

particulaimente, sobre como o sujeito e a questa.o da identidade vieram a
ser conceituados
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3. As Culturas Nacionais homo "Comunidades Imaginadas"

Tends tragado as mudangas conceituais nas quaid as concepg6es do

sujeito e da identidade p6s-modernas ou da alta-modernidade emergi-

ram, voltar-me-ei agora para a questao de homo este "suyeito fragmenta-
do" 6 situado em termos de suns identidades cuZturafs. A identidade cul-

tural particular com a qual me preocupo 6 a identidade nacfonaZ (embora

outros aspectos estejam implicados na hist6ria). O que este acontecendo

com a identidade cultural na alta-modernidade? Especi6lcamente, como
as identidades culturais nacionais estio sendo afetadas ou substitui.das

pelo processo de globalizagao?

No mundo moderns, as cultures nacionais no interior das quaid
nascemos sg.o uma das principais routes de identidade cultural. Ao nos

definirmos, dizemos algumas vezes que somos ingleses ou galeses, ou
indianos, ou jamaicanos. Naturalmente, falamos assim metaforicamente.

Estas identidades nio estio literalmente impressas em nossos genes. No

entanto, pensamos nelas homo parte de nossas naturezas essenciais. O

fi16sofo conservador, Roger Scruton, arguments que:

'A condigao de homem (sic) requer que o indiv:iduo, a medida
que exista e aja coma um ser aut6nomo, o raga apenas porque
pods primeiramente identificar a si proprio coma argo major

homo membro de uma sociedade, grupo, clause, estado ou
nagao, de album arranjo ao qual ele pods nio associar ne
nhum nome, mas que ele instintivamente reconhece homo
um lar."(Scruton, 1986,p.156)

Ernest Gellner, de uma posigao maid liberal, acredita tamb6m que

sem um sense de identificagao nacional o sujeito moderno experimenta-
ria um sentimento profundo de perda subjetiva
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A id6ia de homem(sic) sem nagao parece impor umalgrandel
tensgo sabre a imaginagao moderna. Um homem deve ter uma
nacionalidade do mesmo modo que tem um nariz e dual ore-
]has. judo into parece 6bvio, embora, infelizmente, nio bela
verdade. Mas o que deveria parecer tio obviamente verdadeiro
6 apenas um aspecto, talvez o pr6prio nacleo, do problems do
nacionalismo. Ter uma nagao nio 6 um atributo inerente a hu-
manidade, mas parece agora homo tal. (Gellner, 1983, p.6)

O argumento que estaremos considerando aqui6 que, de rata, as
identidades nacionais ngo sio coisas com as quaid nascemos, mas sio

formadas e transformadas dentro de e em relagao a represerzfagdo. S6

sabemos o que 6 ser "ing16s" pda maneira que "a anglicidade" veio a ser

representada, como um conjunto de significados, pda cultura nacional

inglesa. Segue-se que uma nagao nio 6 somente uma entidade politico,

mas algo que produz significados um sisfema de representafdo czzZfuraZ

As pessoas nio sg.o apenas cidadios legais de uma nagao; das participam

da fddfa da nagao homo a representada em sua cultura nacional. Uma

nagao 6 uma comunidade simb61ica e 6 into que explica o seu "poder de

gerar um denso de identidade e fidelidade" (Scwarcs, 1986, p.106)

As culturas nacionais s5.o distintamente uma forma moderns. A

fidelidade e a identincagao que, em uma era pr6-moderna ou em socieda-

des maid tradicionais, elam dadas a. tribo, a pessoas, a religiao e a regiao,

vieram a ser gradualmente transferidas, nas sociedades ocidentais, para

a cultura nacfonaZ. As diferengas 6tnicas e regionals forum gradualmente

subsumidas sob o que Gellner champ de "teto politico" do estado nacio-

nal, que se tornou assim uma conte poderosa de significados para as
identidades culturais modernas

A formagao de uma cultura nacional ajudou a criar padr6es de alfa-

betizaga.o universais, generalizou uma linguagem vernacular particular
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coma o meio dominante de comunicagao no interior da nagao, criou uma

culture homog6nea e manteve instituig6es culturais nacionais, homo por
exemplo um sistema nacional de educagao (ver a discussio de Geofhey

Whitty sabre into no ]ivro 3 [Bocock e Thompson,1992], cap. 6). Desta e
de outras maneiras, a cultura nacional tornou-se uma caracteHstica cra-

ve da industrializagao e um motor da modernidade. No entanto, ha ou-

tros aspectos de uma cultura nacional que a levam em uma diregao dife-

rente, trazendo a frente o que Home Bhabha chama de "a ambiva16ncia

particular que assombra a id6ia de nagao" (Bhabha, 1990, p.I). Algumas

deltas ambigtiidades sio exploradas na segao 4. Antes disco, a segao 3.1

considerarf de que modo uma cultura nacional funciona enquanto siste-

ma de representagao, e a segal 3.2 discutirf se as identidades nacionais

sg.o realmente tio unificadas e homog6neas quando das se auto-

representam. Apenas quando estes dual quest6es tiverem fido respondi-

das, poderemos considerar propriamente a afirmagao de que as identida-

des nacionais forum, uma vez, centradas, coerentes e totalizadoras, mas

agora estgo sendo deslocadas pelo processo de globalizagao.

3.1. Narrando a Nagao: Uma Comunidade Imaginada

As cultures nacionais s&o compostas ngo somente de instituigaes

culturais, mas de simbolos e representa96es. Uma cultura naciona16 um

dfsczzrso -- uma maneira de construir significados que influencia e orga-

niza tanto nossas a96es quanto nossas concepg6es sabre n6s mesmos(ver

Penguin Dictionary of sociology: DISCOURSE; tamb6m Livro I [Hall e

Gieben,1992], cap. 6). As cultural nacionais constr6em identidades ao

produzirem signiHicados sabre a "nagao" com a qual podemos nos fdentlP

car; estes signi$1cados estio contidos nas hist6rias que sio contadas sobre
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ela, mem6rias que conectam seu presente com seu passado, e imagens

que sio constru:pdas a prop6sito delay. Como argumentou Benedict
Anderson (1983), a identidade nacional 6 uma "comunidade imaginada'

(ver a discussio delta id6ia por Kenneth Thompson no Livro 3[Bocock e

Thompson,1992], cap.7)

Anderson arguments que as diferengas entre as nag6es residem nas
diferentes maneiras pdas quaid das sio imaginadas. Ou, homo o grande

patriota britfnico Enoch Powell coloca, "a vida das nag6es, nio menos

que a dos homens, 6 vivida amplamente na imaginagao" (Powell,

1969,p.245). blas cano a naQao moderna 6 imaginada? Que estrat6gias

de representagao sio desenvolvidas para construir nossas vis6es de denso

comum de pertencimento ou identidade nacional? Quaid sgo as represen-

tag6es de, digamos, "lnglaterra" que vencem as identificag6es e definem

as identidades do povo "ing16s"? "As nag6es", observou Hopi Bhabha,
'homo as narrativas, perdem suns origens nos mitos do tempo e somente

alcangam inteiramente deus horizontes nos olhos da mente" (Bhabha,

1990,p.I). Coco a narrative da cultura nacional 6 contada?

Dos muitos aspectos que uma resposta compreensfvel a etta ques-

tio incluiria, selecionei cinco importantes

1. Primeiramente, h6. a narrazffua da nagdo, contada e recontada nas his-

t6rias e literatures nacionais, na media e na culture popular. Estas

narrativas oferecem um conjunto de hist6rias, imagens, paisagens,

cenarios, eventos hist6ricos, simbolos e rituais nacionais que susten-

tam, ou representczm, as experi6ncias, as tristezas compartilhadas, e

os triunfos e desastres que dio sentido a nagao. homo membros de tal

:comunidade imaginada" nos vemos, nos olhos de nossa mente, parti-

cipando delta narrativa. Ela empresta signi$1cado e importancia a
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nossa mon6tona exist6ncia, conectando nossas vidal cotidianas com

um destino nacional pr6-existence, e que viver6 para a16m de n6s. Da
verde e af avel terra da Inglaterra, dos deus campos suavemente on-

dulados, deus cha16s entrelagados de roseiras e deus jardine rurais -- a

:'ilha do cetro" de Shakespeare -- aos cerimoniais p6blicos homo a Ca-

valaria da Cor e o Dia da Papoula, o discurso da "anglicidade" repre-

senta o que a "lnglaterra" d, da sentido a identidade do "ser Ing16s" e

6lxa a "lnglaterra" coco um loco de identiHlcagao nos corag6es ingleses

(e ang16filos). Coma Bill Schwarz observa:

'Estas (identificagaes) comp6em o fio que nos riga invisivel-
mente ao passado. Assam coma o nacionalismo ing16s 6 nega-
do, assim tamb6m o 6 sua hist6ria turbulenta e contestada. O
que obtemos, ao contrfrio... 6 uma 6nfase na tradigao e na
heranga, sobretudo na conffnuidade, de modo que nossa cul-
ture politica presente 6 vista coma o florescer de uma tonga
evolugao organica."(Schwarz, 1986,p.155)

2 Em segundo lugar, ha a 6nfase nas orjgens, na conffnzzfdade, na fra-

difdo e na afeznporaZfdade. A identidade nacional 6 representada

como primordial -- "ali, na pr6pria natureza das coisas", algumas ve-
zes dormindo, mas sempre pronta a ser "despertada" de sua "longa,

persistence e misteriosa sono16ncia" para prosseguir sua exist6ncia

ininterrupta (Gellner, 1983,p.48). O essencial do cargter nacional

permanece imut6vel atrav6s de sodas as vicissitudes da hist6ria. f.

desde o nascimento, unificado e continua, "invarigvel" por sobre today

as mudangas, eterno. A Sra. Thatcher observou, na 6poca da Guerra
das Malvinas, que algumas pessoas "pensavam que ngo podedamos

maid realizar os Brandes feitos de outrora... Que a Gri-Bretanha nio

era maid a nagao que construiu um imp6rio e comandou um quarto do
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mundi.... Bem, das estavam erradas... A Gri-Bretanha nio mudou '

(citado em Barnett,1982,p.63).

Uma terceira estrat6gla discursiva 6 o que Hobsbawm e Ranger cha-

mam de a fnuengdo da fradigdo: "As tradig6es que parecem ou que se

alega serem antigas sio muitas vezes bastante recentes em sua ori-

gem e algumas vezes inventadas... "A tradigao inventada"]significa]
um conjunto de praticas,... de uma natureza simb61ica ou ritual que

procuram inculcar centos valores e normas de comportamento atrav6s

da repetigao, que automaticamente implica na continuidade de um

passado hist6rico adequado". Por exemplo, "Nada parece maid antigo,

e ligado a um passado imemorial, do que o esplendor que cerca a mo-

narquia Britfnica e suas manifestag6es cerimoniais pablicas. kinda
assim... em sua forma moderna, ela 6 produto dos s6culos XIX e XX."

(Hobsbawn e Ranger, 1983, p.I).

Um quarts exemplo de narrativa da cultura naciona16 o do milo /bn-
danfe : uma hist6ria que localiza a origem da nagao, as pessoas e suas

caracteristicas nacionais homo sendo tio antigas, que das aparecem

perdidas na n6voa do tempo, nio "real", mas "m(tico" -- algo como ba-
sear no Parlamento anglo-saxao a de$1nigao do Ing16s enquanto "nas-

cido-livre". As tradig6es inventadas tomam as confus6es e os desastres
da hist6ria inteligiveis, convertendo a desordem em "comunidades"(por

exemplo, os ataques repentinos ou a retirada durante a Segunda

Guerra Mundial), e desastres em triunfos (por exemplo, Dunquerque).

Os mites de origem tamb6m ajudam as populag6es desprivilegiadas a

:conceberem e a expressarem seus ressentimentos e contentamentos

em termos inteligiveis" (Hobsbawm e Ranger, 1983, p.I). Elem forne-
cem uma narrative em termos da qual uma hist6ria alternativa ou

uma contra-narrativa, que se refira a um tempo anterior &s rupturas da

3
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colonizagao, possa ser construida (por exemplo, o movimento rastafari

para os pobres despossuidos de Kingston, Jamaica; ver Hall, 1985). No-

vak nag6es sio entio fundadas sabre estes mites(digs "mites" porque,

homo foio cano com muitas nag6es aflicanas que emergiram depois da

descolonizagao, a que precedeu a colonizagao nio foi "uma nagao, um

povo", mas muitas cultural e sociedades tribais diferentes.)

5. A identidade nacional 6 tamb6m, muitas vezes, baseada simbolica-

mente na id6ia de um pollo ou 'lfbZ#"pure, original. leas, na realidade

do desenvolvimento nacional, este "Hora" primordial raramente per
manece no poder ou o exerce. Como Gellner com desagrado observa,

'Quando]os "ruHco]as"], vestindo deus traces tipicos, puxavam carros

de bois pdas montanhas e compunham poemas nas clareiras das flo-

restas, des nio sonhavam em um dia tamb6m se tornarem burocra-
tas, embaixadores e ministros poderosos.(1983,p.61).

O discurso da cultura nacional nio 6, portanto, tio modenlo quanto

aparenta ser. Ele constr6i identidades que sio posicionadas de fonda ambf-

gua entre o passado e o futuro, e incita a tentagao de retomar a g16rias an-

tigas e ao movimento de it em 6'ente, coda vez maid fundo, na modemidade.

Algumas vezes as cultural nacionais sio tentadas a retroceder no tempo, a

se refugiarem defensivamente naquele "tempo perdido" quando a nagao era

'grandiose", a restaurarem identidades passadas. Este 6 o elemento regres-

sivo, anacr6nico na hist6ria da culture nacional. Mas, &'eqtientemente este

mesmo retomo ao passado oculta uma batalha para mobilizar o povo a puri-

ficar subs classes, a expulsar os "outros" que ameagam sua identidade, e a

preparar-se para o esforgo de uma nova marsha para a $'ente. Durante os

ands 80, a ret6rica do thatcherismo algumas vezes tomou conta de ambos os

aspectos do que Tom Nail chama de "a face de Janus" do nacionalismo

(Nail,1977): a volta do olhar para g16rias imperiais do passado e para os

43



Stuart HaU,

"valores Vitorianos", enquanto simultaneamente estabelece-se o compro-

misso com um tipo de modemizagao na preparagao para um novo estfgio da

competigao capitalists global.

Aldo semelhante pode estar acontecendo agora na Europa Oriental
As areas que se libertam da antiga Uniio Sovi6tica reafirmam suns identi-

dades 6tnicas essenciais e afiimam o pertencimento a uma nagao, apoiadas

por "hist6rias"(algumas vezes extremamente d6bias) de origens miticas, de

ortodoxia religiosa, e pureza racial. Ainda assam, das podem estar tamb6m

usando a naga.o homo uma forma de competir com outras "nag6es" 6tnicas, e

entio conseguir entrar no rico "dube" do Ocidente. Coco Immanuel
Wallerstein acuradamente observou, "os nacionalismos do mundi modelo

sio a expressao ambigua [de um desQjo] de...assimilagao pele universal...e.

simultaneamente, de... adesio ao particular, a reinvengao das diferengas.

De rata, 6 um universalismo atrav6s do particularismo e um particularismo

atrav6s do universalismo" (Wallerstein, 1984, PP.166-7).

3.2 Desconstruindo a "cultura nacional": identidade e diferenga .

A segal 3.1 considerou de que modo uma culture nacional funciona
coma uma conte de significados culturais, um loco de identi6icagao, e um

sistema de representagao. asta sega.o indaga agora se as cultures e as
identidades nacionais que das constr6em sio de fate tzrif#cadas. Em seu

ramoso ensaio sobre o assunto, Ernest Renan colocou que tr6s coisas

constituem o princ:ipio espiritual da unidade de uma nagao: "... a posse
comum de um legado rico de mem6rias, ... o desejo de viver conjuntamen-

te, [e] a vontade de perpetual a heranga que se recebeu de uma forma
indivis:ivel" (Renan, 1990, p.19). Voc6 deve ter em mente estes tr6s con-

ceitos ressonantes do que constituia cultura nacional enquanto "comuni-
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dade imaginada": mem6rfas do passado; o desk/o de vida em comum; a
perpetuagao da heranfa

Thimothy Brennan nos lembra que a palavra nafdo revere-se "tanto

ao estado nacional moderns quanto a alba maid antigo e nebuloso a na-

no -- uma comunidade local, domicflio, familia, condigao de pertencimen-

to" (Brenan,1990,p.45). As identidades nacionais representavam preci-

samente o resultado da jungg,o destas duas metades da equagao nacional

oferecendo tanto a filiagao politica ao estado nacional, quanto identi6i-

cagao com a cultura nacional: "tornar culture e politica congruentes" e

dotar "as culturas razoavelmente homog6neas, cada qual de seu proprio
veto politico"(Gellner, 1983, pp.43). Gellner identifica com clareza nas

cultural nacionais este impulse de un!/ical:

A cultura 6 agora o meio compartilhado necessario, o san.
gue vital, ou talvez Kinda a atmosfera minima compartilhada
dentro da qual os membros da sociedade, sozinhos, podem res-
pirar, sobreviver e produzir. Porque uma dada sociedade deve
ser uma cultura na qual todos podem falar e produzir; entio
ela devs ser a mesma cultura." (Gellner, 1983, pp.37-8)

Para colocar grosseiramente, nio imports quao diferentes possam

ser os deus membros em termos de clause, g6nero ou raga, a cultura naci-
onal procure uniHicf-los em uma identidade cultural, represents-los to-
dos como pertencentes a uma mesma grande familia nacional. Mas 6 a

identidade nacional uma identidade uni8icadora dense tips, que cancela
ou subsume a diferenga cultural?

Tal id6ia este. aberta a d6vida, por in6meras raz6es. A cultura na-

cional nunca foi simplesmente um ponto de devogao, de elo e de identifi-

cagao simb61ica. E tamb6m uma estrutura de poder cultural. Considere

os seguintes pontos:
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1. As maioria das nag6es modemas consiste em cultures diversas que
somente foram unifcadas por um processo prolongado de conquista
violenta -- into 6, pda supressao forgada da diferenga cultural. "0 povo

brita.nico" 6 produto de uma s6rie dessas conquistas -- deltas, romanas,

sax6nicas, vikings e normandas. Por todd a Europa a hist6ria 6 repe-
tida ad nauseam.. Cada conquista subjugou os povos conquistados e

suas cultures, deus costumes, linguagens e tradig6es, e tentou impor

uma hegemonia cultural maid unificada. Coma Ernest Renan obser-
vou. estes inicios violentos que este.o na base das origens das nag6es

modernas tiveram primeiramente que ser "esquecidos", antes que a
obedi6ncia a uma identidade maid homog6nea e unificada pudesse

comegar a ser fodada. Assim, a culture "bHt6nica" ngo consiste ainda

em uma parceria igualit6.ria entre as cultures que comp6em o Reino
Unido, mas na hegemonia efetiva do "ing16s", uma cultura com base

no Sudeste, que se representa homo a cultura brita.nice essential,
arima da escocesa, da galesa, irlandesa e tamb6m acima de outras

cultures regionais. Matthew Arnold, que tentou determinar as carac-
teHsticas essenciais do ingleses a partir de sua literatura, afirmou, re-

ferindo-se aos deltas, que trig "nacionalismos provincianos tinham que

ser devorados no navel pol:itico, e autorizados a serem contribuintes

culturais da cultura inglesa"(Dodd,1986, p.12).

2. Em segundo lugar, as nag6es sio sempre compostas de diferentes clas-

ses sociais, grupos 6tnicos e de g6nero. O nacionalismo modelo brit6ni-

co foio produto de um esforgo combinado, no iltimo peHodo vitoriano e

no alto periods imperial, em uni6icar as classes atrav6s das divis6es so-
ciais, ao fornecer-shes um ponto de identificagao altemativo -- a associa

gao comum a "famllia da nagao". O mesmo pods ser diED sabre g6nero.
As identidades nacionais sio extremamente marcadas por g6nero. Os

significados e valores do "modo de ser ing16s" tem associa96es masculi-
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nas poderosas. As mulheres tem um paper secundg.rio homo guardian do
lar, dos amigos e parentes, e come "maes" dos "filhos" da nagao.

3. Em terceiro lugar, as nag6es ocidentais modernas foram tamb6m os cen-

tres de imp6rios ou esferas de influ6ncia neo-imperiais, exercendo hege-
monic cultural sobre as cultural dos colonizados. Alguns historiadores

agora argumentam que foi neste processo de comparagao entre as "vir-
tudes" do "anglicismo" e as caracteristicas negatives de outras cultural

que muitos dos tragos distintivos das identidades inglesas foram primei-

ramente definidos (ver C. Hall,1992).

Ao inv6s de pensarmos nas cultural nacionais homo unificadas, deve-

riamos pensar nelas homo constitutivas de um dfsposfffuo dfsczzrsfoo que

representa a diferenga coma unidade ou identidade. Elam sio entrecruzadas

por divis6es e diferengas intemas profundas, e "uniflcadas" apenas atrav6s

do exercicio de formal diferentes de poder cultural. Ainda assam -- homo nas

fantasias do "self ' "total" do qual fda a psicanglise lacaniana - as identida

des nacionais continual a ser representadas homo sends urz!/icadas.

Uma maneira de unific6-las tem fido represents-las como expres-

s6es da cultura subjacente de "um povo". Etnicidade 6 o termo que demos

a aspectos culturais - linguagem, religiao, costume, tradig6es, sentimen-

tos por "lugares" compartilhados por uma populagao. E tentador por-
tanto tentar user a etnicidade em sua forma "fundante". Mas no mundo

moderno etta crenga revels-se um mito. A Europa Ocidental n6.o possum

nag6es que sejam compostas de um dnico povo, uma 6nica culture ou
etnicidade. .As nafdes modernas sdo sodas hfZ)rfdos czzZfzzrafs.

E ainda mais difTcil tentar unificar uma identidade nacional em

torno de raga. Primeiramente, porque -- ao contr6rio da crenga difundida --

raga ng.o 6 uma categoria bio16gica ou gen6tica com alguma validade ci-
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entifica. Existem diferentes tragos e "banjos" gen6ticos, mas des sio tgo

amplamente dispersos denfro do que sio as chamadas "ragas", quanto

enfre uma "raga" e outra. A diferenga gen6tica -- o 61timo refugio das ideo-

logies racistas -- nio pode ser usada para distinguir um povo de outdo.

Raga 6 uma categoria dfscursfua e nio bio16gica. Ou deja, 6 a categoria

organizadora deltas maneiras de falar, dos sistemas de representagao, e

das pr6ticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto frouxo, fre-

quentemente ngo especfHlco de diferengas de tragos $sicos -- cor da pele,
texture do cabelo, caracteristicas $sicas e corporais, etc. - homo marca-

dores simb61icos para diferenciar socialmente um grupo de outro.

Naturalmente, o cargter ng.o-cienti$1co do termo "raga" nio enfra-

quece "o modo como as 16gicas e estruturas raciais de refer6ncia sio arti-
culadas e desenvolvidas, e com quaid conseqti6ncias.(Donald e Rattansi,

1992,P.I). Nos dltimos antes, as nog6es bio16gicas de raga homo esp6cies

distintas (nog6es que escoraram formas extremes de ideologia e de dis-
cursos nacionalistas em periodos anteriores: a eugenia vitoriana, as teo-

rias europ6ias sobre raga, o facismo) foram substitu(das por dennig6es

czzZturafs de raga, que permitem que a raga tenha um papel importance

nos discursos sobre nagao e identidade nacional. Paul Gilroy comentou

sabre as ligag6es entry o "racismo cultural" e a "id6ia de raga e as id6ias

de naga.o, nacionalidade, e de pertencimento nacional"

;N6s enfrentamos crescentemente um racismo que evita ser
reconhecido homo tal porque 6 capaz de alinhar 'raga' com
nacionalidade, patriotismo e nacionalismo. Um racismo que
tomou uma distincia necessfria das id6ias brutal de inferio-
ridade e superioridade bio16gicas busch agora apresentar
uma de6tnigao imaginaria da nagao coma uma comunidade
cuZfuraZ unificada. Ele constr6ie defende uma imagem da
cultura nacional homog6nea em sua 'imagem bianca ' ainda
que prec6.ria e perpetuamente vulner6vel ao ataque de ini-

48



A questdo da, identidade cui,turat

migos que v6m de dentro e de fora.... Este 6 um racismo que
responde a turbu16ncia da crise e a administragao da crime
pda recuperagao da grandeza nacional na imaginagao. Sua
construgao idilica de nossa ilha do cerro, como etnicamente
purificada, oferece console especial contra as devastag6es do
decliniolnacional]."(Gilroy, 1992, p.87)

Mas mesmo quando "raga" 6 usada nests maneira discursiva dais

ampla, as nag6es modernas recusal-se obstinadamente a serem resolvi-

das neste discurso. Coho Renan observou, "as nag6es lideres da Europa

sio nag6es de langue essencialmente misturado": "A Franca 6, ao mesmo

tempo, delta, ib6rica e germanica. A Alemanha 6 germanica, celts e esla-

va. A Italia 6 o pals onde ... gauleses, etruscos, pelfgicos e gregor, para
nio mencionar muitos outros, entrecruzam-se em uma mistura indeci-

frgvel. As ilhas britanicas, consideradas como um todd, apresentam uma

mistura de langue celts e germanico, em proporg6es singularmente di$-

ceis de definir"(Renan,1990,pp.14-15). E estas sio "misturas" simpler se

comparadas com encontradas na Europa central e oriental

Este breve exame enn'aquece a id6ia de nagao homo uma identidade

cultural unificada. As identidades nacionais nio subsumem outras formal

de diferenga dentro delis mesmas e nio este.o livres do jogo do poder, das

divis6es e contradig6es intemas, das obedi6ncias e diferengas entrecruza-
das. Assim, quando viermos a considerar se as identidades nacionais estio

sends deslocadas, devemos ter em mente o modo coma as cultures nacio.

nail auxiliam na "costura" das diferengas em uma s6 identidade.
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4. Globalizagao

A segal anterior caracterizou a id6ia de que as identidades nacionais

nunca foram tgo uniHlcadas ou homog6neas homo subs representag6es leva.

ram a cred. Entretanto, na hist6ria modema, as cultures nacionais domi-

naram a "modernidade" e as identidades nacionais tenderam a triunfar

sobre outras fontes dais particularistas de identificagao cultural

O que, entao, desloca tio poderosamente as identidades culturais

agora, ao final do s6culo XX? A resposta este em um complexo de processor

e forges de mudanga que, por conveni6ncia, pode ser resumido sob o tenno

de "globalizagg.o". Esse concerto foi discutido exaustivamente por Anthony
McGrew no capitulo 2 dente volume. Como ele apontou, a "globalizagao '

revere-se aqueles processor que, operando em uma escala global, atraves-

sam Q'onteiras nacionais, integram e conectam comunidades e organiza.
g6es em novak combinag6es de espago-tempo, tornando o mundo maid in-

ter-conectado na realidade e na experi6ncia. A globalizagao implica em um

movimento que se afasta da id6ia socio16gica clfssica de uma "sociedade'

enquanto sistema bem delimitado, e que a substitui por uma perspective

que concentra-se em "como a vida social 6 ordenada atrav6s do tempo e do

espago" (Giddens, 1990, p.64). Essay novak caracteristicas espaciais e tem-

porais, que resultam na compressao de distfncias e escalas temporais, es.

tio entre os aspectos maid significativos da globalizagao que afetam identi-

dades culturais, e sio discutidos adiante em maiores detalhes.

Lembre-se de que a globalizagao nio 6 um fen6meno recente: "A

modernidade 6 inerentemente globalizante" (Giddens, 1990, p.63). Coco

colocou David Held (Livro I(Hall e Gieben, 1992), Capt.tulo 2), os estados

nacionais nunca foram tgo aut6nomos ou soberanos quanto afirmavam
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ser. E. homo nos lembra Wallerstein, o capitalismo "foi, desde o initio, um

neg6cio da economic mundial e nio dos estados nacionais. O capital nun-

ca permitiu que suns aspirag6es fossem determinadas por fronteiras na-
cionais" (Wallerstein, 1979, P.19). Assim, tanto a tend6ncia sumo a auto-

nomic nacional qzzanto aquela rumo a globalizagao estio profundamente

enraizadas na modernidade (ver Wallerstein, 1991, p.98).

Vale ter em mente essay dung tend6ncias contradit6rias no interior

da globalizagao. Entretanto, 6 em gerd consenso que, desde a d6cada de

70. tanto o ritmo cano o escopo da integragao global intensificaram-se

bastante, acelerando os fluxos e dos entre as nag6es. Nests segao e na se-

guinte, tentarei rastrear as conseqti6ncias desses aspectos da globalizaga.o
sabre as identidades culturais, examinando tr8s poss:iveis consequenctas

1. As identidades culturais estio sendo corro11das, em decorr6ncia do
crescimento da homogeneizagao cultural e do "p6s-moderno global"

2. As identidades nacionais e outras identidades locais ou particularis-

tas este.o sends reforgadas pda resist6ncia a globalizagao.

3. As identidades nacionais estio em declinio, mas novak identidades

hibridas v6m tomando deus lugares.

4.1 A compressao do tempo-espago e a identidade

Que impactos teve a Ultima ftse da globalizagao sobre as identida-
des nacionais? Voc6 irf se lembrar a partir do capitulo 2, que um de deus

principais aspectos 6 a "compressao do tempo-espago" ' a aceleragao dos

processes globais, de fonna que o mundi dente-se diminuido e as distfn-
cias tornam-se menores, e de modo que os eventos de um lugar t6m im-
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panto imediato sobre pessoas e lugares distantes. David Harvey argu
menta que:

'A medida que o espago parece encolher-se em uma aldeia
'global" de telecomunicag6es e em uma "terra-nave espacial"
de interdepend6ncias econ6micas e eco16gicas -- para usar
somente dual imagens cotidianas e familiares e que os
horizontes temporais reduzem-se at6 o panto em que o pre-
sente 6 tudo o que existe, temos entio que aprender a fazed
frente a um sentido esmagador de compressao de nossos
mundos espaciais e temporais" (Harvey, 1989, p.240)

O importante para o nosso argumento, relativo ao impacts da glo-

balizagao sobre a identidade, 6 que o tempo e o espago sio tamb6m coor-

denadas bgsicas de todos os sistemas de representczgdo. Todos os meios de

representagao - a escrita, o desenho, a pintura, a $1guragao atrav6s da

arte ou dos sistemas de comunicagao - devem traduzir deus temas em

dimens6es espaciais e temporais. Assim, a narrative traduz eventos em

uma seqti6ncia temporal de inicio-meio-fim; e os sistemas visuais de re-

presentagao traduzem objetos tridimensionais em dual dimens6es. As

diferentes 6pocas culturais possuem formal diversas de combinar essay

coordenadas espago-temporais. Harvey contrasts o ordenamento racional

do espago-tempo do lluminismo (com seu denso regular de order, sime-

tria e equilfbrio) com as coordenadas partidas e fragmentadas de tempo-

espago dos movimentos modernistas do final do s6culo XIX e initio do XX.

Podemos ver novak relag6es de tempo-espago sendo deflnidas a partir de

desenvolvimentos tio diferentes quanto os da teoria da relatividade de

Einstein, das pinturas cubistas de Picasso e Braque, nos trabalhos dos

surrealistas e dadaistas, nos experimentos com tempo e narrativa nos

romances de Marcel Proust e James Joyce, ou no uso de t6cnicas de mon-

tagem nos primeiros tempos do cinema de Vertov e Eisenstein.
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A segao 3 apontou que a identidade encontra-se profundamente im-

plicada na representagao. Assim a connguragg.o e a re-con6iguragao das

relag6es tempo-espago no interior de diferentes sistemas de representa-

gao t6m impacts profundo sobre coho as identidades s&o localizadas e

representadas. O sujeito masculino, representado nas pinturas do s6culo
XVlll examinando sua propriedade, nas clfssicas formal espaciais con-

troladas e bem reguladas do crescente georgiano (Bath) ou da casa de

campo inglesa (Palgcio Blenheim), ou vendo a si mesmo nas formal espa-
ciais e controladas da natureza de um jardim ou parque geom6trico de

Capability Brown, possum um sentido de identidade cultural muito dife-

rente daquele do sujeito que v6 a si mesmo espelhado nas "faces" frag-
mentadas e 6'aturadas, que o observam atrav6s dos pianos e superflcies

partidas das tells cubistas de Picasso. Today as identidades sio localiza-

das no tempo e espago simb61icos. Blas possuem o que Edward Said cha-

mou de suas "geografias imaging.das"(Said, 1990): suns "paisagens" ca-
racterjsticas, deus sentidos de "lugar", "lar", ou hefmaf, tanto quanto lo

calizag6es no tempo -- nas tradig6es inventadas que unem passado e pre-

sente, e nas nanativas sobre a nagao que conectam o individuo a eventos

hist6ricos nacionais maiores e maid significativos.

Outta forma de se pensar sobre ipso encontra-se nos termos do que

Giddens(1990) chamou de separagao entre espago e lugar. O "lugarP 6 espe-

cifico, concreto, conhecido, familiar e delimitado; 6 o local das praticas soci-

ais especificas que nos moldaram e nos foxmaram, e com o que nossas iden-

tidades encontram-se intimamente ligadas:

Nas sociedades pr6-modernas, o espago e o tempo coincidiam
amplamente, uma vez que as dimens6es espaciais da vida so
dal sao, para a maior parte da populagao... dominadas pda
'presenga" -- por atividade localizada... A modernidade, de

54



A questao da identidade cultural,

forma crescente, arranca o espago do lugar ao favorecer rela-
g6es entre outros "ausentes", localizadamente distantes de
qualquer situagao dada de interagao face-a-face. Nas condig6es
da modemidade... os lugares sio inteiramente penetrados e
moldados em tennos de influ6ncias socials muito distances. O

que estrutura o lugar nio 6 simplesmente o que este presente
na dena; a "forma visivel" do local oculta as relag6es a distfncia
que determinam a sua natureza." (Giddens, 1990, p.18)

Os lugares permanecem fixos; des este.o onde temos "raizes". Ape

sar disco, o espago pode ser "atravessada" em um piscar de olhos -- a jato:

por fax, ou sat61ite. lsso 6 o que Harvey chama de "a aniquilagg.o do espa

go pelo tempo"(1989, p.205).

4.2 Rumo ao p6s-moderno global?.

Alguns te6ricos argumentam que o efeito gerd desses processor de
globalizagao tem fido o ena'aquecimento das formal nacionais de identi-

dade cultural. Elem afirmam que h6. evid6ncias de um afrouxamento das

identincag6es cortes com a culture nacional, e um fortalecimento de ou-

tros lagos e fidelidades culturais, "acima" e "abaixo" do navel do estado

nacional. As identidades nacionais permanecem cortes, especialmente no

que se revere a coisas homo direitos legais e de cidadania, por6m, as iden-

tidades locais, regionals e comunitg.das t6m se tornado dais significati.

vas. Arima do navel da cultura nacional, as identiHlcag6es "globais" come-

gam a deslocar as nacionais, e algumas vezes a prevalecer sobre das.

Alguns te6ricos culturais afirmam que a tend6ncia em diregao a

uma maior interdepend6ncia global vem conduzindo a quebra de today as

identidades culturais cortes e produzindo aquela fragmentagao dos c6di.

gos culturais, a multiplicidade de estilos, a 6nfase no ef6mero, no fugidio,
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no impermantente, na diferenga e no pluralismo cultural que Kenneth

Thompson descreveu no capitulo 5, em uma escala global -- o que pode-
mos chamar de o .p6s-moderno gZobaZ. Os fluxos culturais e o consumismo

global entre nag6es criaram a possibilidade das "identidades comparti-

Ihadas" -- enquanto "consumidoras" das mesmas mercadorias, "clientes'

dos mesmos servigos, "p6blicos" das mesmas mensagens ou imagers

entre pessoas que estgo distanciadas umas das outras em tempo e espa-

go. Visto que as culturas nacionais tornam-se maid expostas a influ6ncias
external, torna-se dificil preservar intactas as identidades culturais, ou

impedi-las de tornarem-se enfraquecidas atrav6s do bombardeio e da in-

n.ltragg.o culturais.

As pessoas em cidades pequenas e aparentemente remotes, de par-

ses pobres do "Terceiro Mundo" podem receber na privacidade de suns
casas mensagens e imagens das ricks cultural de consumo do Ocidente,

atrav6s de deus aparelhos de TV ou de radios, que as ligam a "aldeia glo-
bal" das novak redes de comunicagao. Jeans e moletons -- o "uniforme '

dos jovens na cultura jovem ocidental - sio tgo onipresentes no sudeste
Asiftico quanto na Europa ou Estados Unidos, n3.o somente em fungao

do crescimento do marfefzlng mundial da imagem do consumidor jovem,

mas porque des sao, na verdade, geralmente produzidos em Taiwan,

Hong Kong, ou Cor6ia do Sul para 1(8as carat de Nova York, Los Angeles,
Londres ou Roma. E dificil pensar na "cozinha indiana" coma algo distin-

tivo da tradigao 6tnica do sub-continente asiftico quando ha um restau-
rante indiano no centro de dada cidade ou centro urbano da Inglaterra.

Quanto maid a vida social torna-se mediada pele marhefing global

de estilos, lugares e imagens, pelos trfnsitos internacionais, por imagens

de media e sistemas de comunicagao em redes globais, maid as identida-

des tornam-se destacadas - desconectadas - de tempos, lugares, hist6rias
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e tradig6es especificas, parecendo estar "a deriva". Solos confrontados

por uma s6rie de diferentes identidades, dada uma delay nos atraindo, ou

antes atraindo diferentes panes de n6s, a partir das quaid parece posse.-

vel fazed escolhas. A disseminagao do consumismo, sqja homo realidade

ou sonho, contribuiu para esse efeito de "supermercado cultural". No in-

terior do discurso do consumismo global, as diferengas e disting6es cultu.

rats que at6 esse ponte de$iniam a fdenffdade tornaram-se redutiveis a

um Lipo de Zfrzgua/banca internaciona[ ou moeda g]oba] nas quaid today
as tradig6es especificas e identidades distintas podem ser traduzidas.

Esse fen6meno 6 conhecido homo "homogeneizaga.o cultural".

8
Primeiro, na explicagao que Robins oferece sabre as tend6ncias

a global";

8
Depots, no tto do argumento: a

global" involve tamb6m o "mar&effrzg" da diferenga.
8 Por Slm rlo que Robin diz sobre o crescimento do novo next
global-local.
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At6 certo porto, o que vem sendo debatido 6 a tensio entre o "glo-
bal" e o "local" nas transformag6es de identidades. As identidades nacio-

nais. homo vimos, representam a ligagao a lugares, eventos, simbolos e

hist6rias particulates. Blas representam o que por vezes 6 chamado uma

forma parffcuZarisfa de ligagao ou pertencimento. Sempre houve uma

tensio entre essay identificag6es e outras maid unfoersaZfstas - por

exemplo, entre "humanidade" e "anglicidade". Elsa tense.o persistiu por

Lada a modernidade: o crescimento dos estados nacionais, das economias

nacionais e das cultures nacionais continuaram a fornecer um loco para

a primeira; a expansao do mercado mundial e a modernidade homo um

sistema global forneceram o foci para a segunda. Com a segal 5, que
examina de que modo a globalizagao em subs formas mats recentes cna

impacto sabre as identidades, voc6 pode achar anil pensar em tats impac
tos em termos dos novos modos de articulagao entre aspectos particula-

ristas e universalistas de identidade, ou da forma coma negociar a tensio

entre ambas.
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5. O Global, o Local e o Retorno da Etnicidade

Estio as desigualdades sendo "homogeneizadas"? A homogeneiza

gao cultural 6 o lamento angustiado daqueles que estio convencidos de

que a globalizagao ameaga enfraquecer as identidades nacionais e a

'unidade" das cultures nacionais. Entretanto, este quadro, da forma

homo se apresenta, homo visio do futuro das identidades no mundo p6s-

moderno, 6 muito simplista, exagerado e unilateral.

Podemos selecionar ao menos fr8s das qualificag6es ou contra-

tend6ncias principais. A primeira surge do argumento de Kevin Robin e

da observagao de que, ao lado da tend6ncia em diregao a. homogeneizagao
global, ha tamb6m o fascinio peta dlHerenfa e pelo mar eff/zg de etnicidade

e da "alteridade". Ha um novo interesse no "local" junto com o impacto do

'global". A globalizagao (na forma de especializagao flexfvel e marfetfng de

'nichol") de rata explore a diferenciag5.o local. Delta maneira, ao inv6s de

pensar na subsfffz&fgdo do global pele local, seria mats cuidadoso pensar em

uma nova articulag5.o entre o "global" e o 'local". Este "local" nio pode, na-

turalmente, ser confundido com identidades maid antigas, firmemente en.

raizadas em localidades bem delimitadas. Ele opera, antes, dentro da 16gi-

ca da globalizagao. No entanto, parece improv6vel que a globalizagao sim-

plesmente destrua as identidades nacionais. E mats provavel que ela pro-

duza, simultaneamente, identificag6es "globais" e "locais" nouns.

A segunda qualificagao do argumento sobre a homogeneizagao glo-

bal de identidades 6 que a globalizagao 6 distribuida muito desigualmen-

te em torno do globe, entre regimes e entre diferentes estratos da popula-

gao no inferior das regimes. lsto 6 o que Doreen Massey champ de "geome-

tria do poder" da globalizagao.
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ATIVIDADE 2

Voc6 deve agora ler a Leitura B, "Sentido Global de
LugarP ', de Doreen hlassay(p. 87). Note os exemplos dados por
ela das maneiras nas quaid os mesmos processes afetam aiHuren-
femente grupos e lugares

O terceiro ponte da critics a homogeneizagao cultural 6 a questao

de quem 6 maid afetado por ela. Uma vez que ha um direcionamento de-

sigual do fluxo, e uma vez que persistam relag6es nao-equivalentes de

poder cultural entre "Ocidente" e "o Resto",a globalizagao -- embora sda,

por de6inigao, algo que afeta o globo como um todd -- pode parecer essen-
cialmente um fen6meno ocidental

Kevin Robins nos lembra

'Por tudo o que se proUetou como trans-hist6rico e trans-
nacional, homo forge transcendente e universalizadora de mo-

dernizagao e modernidade, o capitalismo global diz respeito na
realidade a ocidentalizagao -- a exportagao de bens, valores,
prioridades, modos de vida ocidentais. Em um processo de en-
contros culturais desiguais, as populag6es 'estrangeiras' tem
fido compelidas a serum submetidas e subordinadas ao imp6-
rio ocidental, enquanto, nio ments significativamente, o oci
dente encontrou-se face a face com a cultura 'esb'anha ' e 'ex6ti
ca' do seu 'Outro'. A globalizagao, a medida que dissolve as bar
reiras de distfncia, toga o encontro do centro coloniale da pe-
riferia colonizada imediato e intense." (Robins, 1991, p.25)

Na forma maid recente de globalizagao, as imagens, os artefatos e as

identidades da modernidade ocidental, produzidas pdas indistrias cul-
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turais da sociedades "ocidentais"(incluindo Japao) sgo ainda o que domi-

nam as redes globais. A proliferagao de escolhas identitgrias 6 maid exten-

sa no "centro" do sistema global do que nas suas periferias. Os padr6es de

troca cultural desigual, familiares a faces anteriores da globalizagao, per-

sistem na alta-modemidade. Se voc6 desda experimentar as culingrias

ex6ticas de outras culturas em um s6 lugar, seria melhor faze-1o em Ma

nhattan, Paris ou Londres do que em Calcutg. ou Delhi.

Por outro lado, as sociedades da periferia estiveram se/npre e estio

agora maid ainda abertas a influ6ncias culturais do Ocidente. A id6ia de

que estas sio lugares "fechados" - etnicamente puros, culturalmente tradi-

cionais, nio perturbados at6 pouch tempo pdas ruptures da modenidade --
6 uma fantasia ocidental sabre a "alteridade": uma 'fantasia colonial" man

tida pelo Ocidente sabre a periferia, que tende a gostar de deus nativos

"puros", e de deus lugares ex6ticos "intocados". Contudo, a evid6ncia sugere

que a globalizagao exerce impacto em qualquer lugar, incluindo o Ocidente,

e que a "periferia" tamb6m este experimentando seu impacto pluralizante,

embora em um pasco mats lento, Haig desigual.

5.1 "0 resto" no "Ocidente

As p6glnas anteriores apresentaram tr6s qualificag6es da primeira

das tr6s possfveis conseqti6ncias da globalizagao: into 6, a homogeneiza-

ga.o das identidades globais. Estas sg.o:

[a] A globalizagao pode caminhar pasco a pasco com um forta]ecimento

das identidades locais, embora into acontega ainda dentro da 16gica

de compressao de tempo-espago;
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[b] A globalizagao 6 um processo desigual e tem a sua pr6pria "geome-

tric de poder '

[c] A globalizagao ret6m albums aspectos da dominagao global do Oci-

dente, mas as identidades culturais estio sends, por toda parte, re-

lativizadas pele impacto da compressao do tempo-espago.

Talvez o exemplo mais notfvel dente terceiro ponto sean o fen6meno

da migragao. Depois da Segundo Guerra, os poderes europeus descoloni-

zadores pensavam que podiam retirar-se de subs esferas coloniais de in

flu6ncia, deixando as conseqti6ncias do imperialismo junto a das. Mas a

interdepend6ncia global trabalha agora de duas maneiras. Os movimen-

tos dos estilos, bens, imagens e identidades de consumo ocidentais para

fora combinaram com um movimento significativo de pessoas das perife-

rias para o centro, em um dos maiores e maid sustentados periodos de

imigragao "nio planqada" da hist6ria recente. Levados pda pobreza,

pda sega, pda rome, pelo subdesenvolvimento econ6mico e pdas destrui-

g6es das colheitas; pdas guerras avis e tumultos pol:iticos, pelos conflitos

regionais e mudangas arbitrfrias de regime pol:itico e pele endividamento

estrangeiro cumulative de deus governor aos banjos Ocidentais, um n6-
mero muito grande de pessoas maid pobres do globo tomaram literalmen-

te a "mensagem" do consumismo global e moveram-se em diregao aos lu-

gares de onde v6m "os bens" e onde as chances de sobreviv6ncia sio mai-

ores. Na era das comunicag6es globais, o Ocidente este. a uma distfncia

de apenas uma passagem a6rea de ida em v6o fretado.

Tem havido migrag6es em large escala, continual, legais e "ilegais'

para os EUA, de muitos parses pobres da America Latina, da Bahia do
Caribe (Cuba, Haiti, Porto Rico, a Rep6blica Dominicana, as ilhas do Ca-

ribe brita,nico), assam como um n6mero substancial de "migrantes eco-
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n6micos" e refugiados politicos do Sudeste da Asia e do Oriente - chine-

ses, coreanos, vietnamitas, cambodjanos, indianos, paquistaneses, japo-

neses. O Canada tem uma minoria substancial de populagao caribenha

Uma conseqti6ncia disso 6 a mudanga dramftica na "mistura 6tnica" da

populagao dos EUA -- a primeira desde as migrag6es em massa da pri-

meira parte dente s6culo. Em 1980, um em dada cinco americanos provi-

nha de uma origem an'o-americana, asi6tica-americana ou indo-

americana. Em 1990, o quadro era de uma em coda quatro. Em muitas

das grander cidades (incluindo Los Angeles, Sio Francisco, Nova York,

Chicago e Miami), os brancos sio agora minoria. Nos anon 80, a popula-

gao da California cresceu 5,6 milh6es, onde 43% eram pessoas de cor

into 6, incluindo hispanicos e asia.ticks, assim homo a6'o-americanos

(comparado com 33% em 1980) -- e um quinto 6 nascido no estrangeiro.

Em 1995, espera-se que um tergo dos estudantes de escolas pablicas se-

jam "ngo-brancos" (Censo USA,1991, citado em Platt, 1991).

Durante o mesmo periodo, houve uma "migragao" paralela para a
Europa de 6rabes do Magreb (Marrocos, Algeria, Tum.sia), e de Africanos

do Senegal e do Zaire para a Franca e B61gica; dos turcos e a6'icanos do

Norte para a Alemanha; dos asifticos do ex-Leste holand6s e afncanos do

Norte e do Suriname para a yolanda; de afHcanos do Norte para a Italia;

e, 6 claro do povo do Caribe e da India, do Paquistao, de Bangladesh, do

Qu6nia, da Uganda e do Sri Lanka para para o Reins Unido. Hf refugia
dos politicos da Somalia, da Eti6pia, do audio e do Sri Lanka e de outros

lugares em pequenos ndmeros por toda a parte.

asta formagao de "enclaves" 6tnicos minority.rios dentro de estados

nacionais do Ocidente levou a pluralizagao de cultural e identidades na-
cionais

63



Stuart Hall

5.2 A Dia16tica das Identidades

Como etta situagao se con$tgurou na Gr3.-Bretanha, em termos de

identidade? O primeiro efeito tem fido contestar os contornos delineados

da identidade nacional, e expos sua reserva i.s press6es da diferenga, da

:alteridade" e da diversidade cultural. lsto este acontecendo, em diferen-

tes graus, em today as cultures nacionais do Ocidente e, homo conseqii6n-

cia, deixou a questao da identidade e do "centramento" do Ocidente to.
talmente em aberto.

;As certezas e hierarquias antigas da identidade brita.nice
tem fido chamadas a discussio em um mundi de fronteiras
em dissolugao e continuidades rompidas. Em um pris que 6
agora um recipiente de culturas aQ'icanas e asiaticas, o sen
tide do que 6 ser britfnico nunez podera ter novamente a
velha confianga e seguranga. Outras fontes de identidade ngo
sio ments n'ageis. O que significa ser europeu em um conti-
nente colorido nio somente pdas cultures de subs antigas
co16nias. mas tamb6m pdas cultures americanas e, agora,

japonesas? Nio 6 a pr6pria categoria de identidade, ela
mesma, problematica? E absolutamente possivel, em tempos
globais, recuperar um sentido coerente e integral de identi-
dade? A continuidade e a historicidade das identidades sio
desa6iadas pda forma imediata e intense das confrontag6es
culturais globais. Os confortos da Tradigao sio fundamen
talmente desafiados peso imperative de foijar uma nova
auto-interpretagao baseada nas responsabilidades da Tradu-
Qao cultural." (Robbins, 1991, p.41)

Outdo efeito tem fido engatilhar uma ampliagg.o do campo das iden-

tidades, e uma proliferagao de novas posig6es de identidade em conjunto

com um grau de polarizagao entre des. Estes desenvolvimentos constitu-

em as segundas e terceiras possiveis conseqti6ncias da globalizagao i.s

quaid me referi anteriormente (Segao 4) a possibilidade de que a globa-
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lizagao possa levar a um jorfaZecfntenfo das identidades locais, ou a pro-
dugao de nouns identidades.

O fortalecimento das identidades locais pode ser vista nas cortes

reag6es defensivas dos membros de grupos 6tnicos dominantes que se

sentem ameagados pda presenga de outras cultural. No Reino Unido:

por exemplo, tal defensividade produziu uma renovagao da "anglicidade":

um inglesismo tacanho e agressivo, e um recuo ao absolutismo 6tnico em

uma tentativa de reerguer a nagao e reconstruir "uma identidade que

erie ader6ncia, que sqa unificada e que filtre as ameagas da experi6ncia

social" (Sennet, 1971, p.15). lsto este, freqtientemente baseado no que an-

tes chamei de "racismo" cultural, e 6 evidence agora nos partidos politicos

legitimados tanto da Direita quanto da Esquerda, e nos movimentos poli-

ticos mats extremistas por coda a Europa Ocidental

Esse "racismo" algumas vezes deftonta-se com uma volta estrat6gi

ca a identidades maid defensivas entre as pr6prias comunidades minori

tiring, em resposta a experi6ncia do racismo e da exclusio culturais. Tail

estrat6gias incluem uma re-identificagao com as cultures de origem (no

Caribe, na india, em Bangladesh, no Paquistao); a construgao de cortes

contra-etnicidades -- homo 6 a identiflcagao simb61ica da segundo geraga,o

de jovens a6'o-caribenhos, atrav6s dos sfmbolos e motivos do movimento

rastaf3.ri, com sua origem e heranga africanas; ou o ressurgimento do

tradicionalismo cultural, da ortodoxia religiosa e do separatismo politico,

por exemplo, entre aZgumas seg6es da comunidade mugulmana.

H6 tamb6m alguma evid6ncia da terceira possivel conseqti6ncia da

globalizagao -- a produgao de nouns identidades. Um bom exemplo s5.o as

novak identidades que emergiram na d6cada de 70, agrupadas em torno

do significante "negro", que no contexto brita.nico oferece um novo loco de
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identiHicagao tanto para comunidades a6'o-caribenhas quando asi6ticas. O

que estes comunidades t6m em comum, e que representam atrav6s da

apropriagao da identidade "negra", nio 6 o cato de serem cultural, 6tnica,

lingtifstica ou mesmo $isicamente as mesmas, mas de serem vistas e tra-
tadas como "a mesma" (into 6, n5.o bianca, "outta") pda culture dominan-

te. E a sua exclusio que fornece o que Laclau e Mouffe chamam de "eixo

de equiva16ncia" comum dessa nova identidade. No entanto, a despeito

do faso de esforgos serem feitos para dar a este identidade "negra" um

conte6do singular ou unificado, ela continua a existir como uma identi-

dade ao dado de zzma uariag o ampZa de ozzfras diHerenGas. O povos indi-

anos e a6'o-caribenhos continual a mantel tradig6es culturais diversas.

"Negro" 6, entao, um exemplo nio apenas do carfter .poZftfco das novak

identidades - de seu carfter .posfcfonaZ e conjuntural (sua formagao em e

para tempos e lugares espec:ificos) -- mas tamb6m da maneira pda qual

identidade e diferenga este.o inextricavelmente articuladas ou conectadas

em identidades diversas, uma nunca obliterando totalmente a outta.

Uma conclusio experimental pareceria ser entg.o que a globalizagao

tem de Halo o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e "fe-

chadas" de uma cultura nacional. Ela tem um impacto pluralizante sobre

as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e de novas

posig6es de identificagao, e tornando as identidades maid posicionais, polf-
ticas, plurals e diversas; menos fixes, unificadas ou trans-l)ist6ricas. Entre-

tanto, o seu impacto gerd permanece contradit6rio. Algumas identidades

gravitam em torso do que Robins chama de "Tradigao", uma tentativa de
restaurar sua pureza anterior e recuperar as unidades e certezas que se

sense estarem sendo perdidas. Outros aceitam que as identidades estejam

sujeitas ao jogs da hist6ria, da politica, da representagao e da diferenga, de

tal maneira que 6 improvavel que das voltem eventualmente a ser unite.-
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das ou "puras"; e das consequentemente gravitam em togo do que Robins

(seguindo Home Bhabha) chama de "Tradugao".

A Segao 6 fang. agora um breve esbogo dente movimento contradit6-

rio entre Tradigao e Tradugao em um quadro mais amplo, maid global, e

questionarg, o que ele nos diz sobre a forma coco as identidades precisam
ser conceituadas em relagao aos futuros da modernidade.
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6. Fundamentalismo, Diaspora e Hibridismo

Quando as identidades estio em questao, elsa oscilagao entre Tra-

digao e Tradugao (que foi brevemente esbogada anteriormente em relagao

a. Gri-Bretanha) vem se tornando mats evidence num plano global. Por

todd a parte, insurgem identidades culturais que nio sio fixas, mas que

estio na balanga, em transigao, entre diferentes posig6es; que se movem

simultaneamente em diferentes tradig6es culturais; e sg.o o produto de

complicados cruzamentos e misturas culturais, dada vez maid comuns em

um mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era

da globalizagao, como algo destinado a finalizar-se em um ou outro lugar:

retornando a subs raizes ou desaparecendo atrav6s da assimilagg.o e ho-
mogeneizagao. Por6m, esse pode ser um falco dilema.

lsto porque existe outra possibilidade: a da "Tradugao". Ela descre-
ve aquelas formag6es de identidade que atravessam e cruzam as frontei-

ras naturais, e que sio formadas por pessoas que se dfspersam para
sempre de suas terras natais. This pessoas mant6m cortes vinculos com

deus lugares de origem e suas tradig6es, mas nio possuem a ilusio de um

retorno ao passado. Blas sio obrigadas a chegar a um acordo com as no-

vas cultures em que vivem, sem que sejam simplesmente assimiladas por

das, ou que percam completamente suns identidades. Essay pessoas re-

lacionam-se com tail cultural atrav6s dos tragos das cultural, tradig6es:

linguagens e hist6rias nas quaid foray moldadas. A diferenga 6 que das

nio sio e nunca serif zznf/Zcadas no sentido antigo do terms, vista serum

in'evogavelmente o produto de v6rias cultural e hist6rias entrelagadas,

pertencendo simultaneamente a vgrios "lares" (e a nenhum "lar" em par-

ticular). As pessoas pertencentes a tail czzZfzzras do hfbrfdfsmo tiveram

que renunciar ao sonho ou ambigao de redescobrir qualquer tipo de pure-
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za cultural "perdida", ou de absolutismo 6tnico. Blas sio irrevogavelmen-

te fraduzidas. A palavra "tradugao", homo aponta Salman Rushdie, "ori-

gtna-se etimologicamente do termo em latim correspondente a "conduzir

de um lugar ao outta".' Escritores imigrantes como ele, que pertencem

em um s6 tempo a dais mundos, "sio conduzidos atrav6s do mundo... sio

homens traduzidos" (Rushdie, 1991). Elem sg.o produtos das novak digspo-

ras criadas pdas migrag6es p6s-coloniais. E precisam aprender a viver ao

menos dubs identidades, a falar dubs linguagens culturais, a traduzir e

negociar entre das. As cultural do hibridismo sio um dos tipos clara-
mente novos de identidade produzidas na era da modernidade recente, e

existem maid e dais exemplos a serem descobertos.

ATmDADE 3

Voc6 dove ler agora Leitura C, "CULTURAL DZ DIASPORA",

de Paul Gilroy (vide p. 91). O tutor ilumina aquia questao das
identidades de diaspora" atrav6s de um estudo da cultura ne

gra britinica da d6cada de 80.

Algumas pessoas argumentam que o %ibridismo" e o sincretismo --
a fung.o entre diferentes tradig6es culturais -- sio fontes criadoras quando

fornecem novak formal maid apropriadas a alta-modernidade do que as

velhas e combatidas identidades nacionais do passado. Outras, entretan-

to, colocam que o hibridismo, com sua indeterminagg.o, "consci6ncia du-

pla", e com o relativismo nele implicado, tem tamb6m seus custom e peri-

3 N.T.: O terms correspondence em ing16s 6 "bearing across:
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gos. O romance de Salman Rushdie sabre imigragao, o lslg e o profeta
Maom6, Os Verses Saf nicks, com sua profunda imersio na culture ish.-
mica e sua consci6ncia secular do "homed traduzido" exilado, ofendeu os

fundamentalistas iranianos de tal forma que estes condenaram Rushdie

a sentenga de matte por blasfemia. Ele tamb6m escandalizou muitos mu-

gulmanos brita.nicos. Ao defender seu romance, Rushdie ofereceu uma
forte e imperativa defesa do "hibridismo '

:No centro do romance situa-se um grupo de personagens que,
em sua maior parte, sio mugulmanos britanicos, ou pessoas de
formagao mugulmana, ngo especificamente religiosas, e que lu-
tam justamente contra o tipo de problemas surgidos ao redor
do livro, problemas de hibridagao e fonnagao de guetos("ghe
ttoization")', de reconciliagao do antigo e do novo. Aqueles que
hclje op6em-se maid violentamente ao livro sio da opiniao de
que a mistura com diferentes cultural irg inevitavelmente en-
naquecer e arruinar a sua pr6pria. Sou da opiniao contrgria
Os Verses Safdnfcos celebram o hibridismo, a impureza, a mis-
tura, as transformag6es que surgem de novas e inesperadas
combinag6es de ceres humanos, cultures, id6ias, political, fil
me$, cang6es. E]e [o romance] regozija-se com a mestigagem e
teme o abso]utismo do Puzo. ]14&Zange, mistura, um pouch disco
e um pouco daquilo, assam d qae o modo er fra no mu/zdo. E a
grande possibilidade que a migragao em massa oferece ao
mundi, e tentei abragf-la. Os Verses Satdnfcos sgo pda mu-
danga-por-fusao, mudanga-por-conlungao. E uma cangao de
amor para nossos eus mestigos" (Rushdie, 1991, p.394)

Entretanto, Versos Saf nicos bem parece ter caildo em uma arma-

dilha entre as irreconciligveis forgas da Tradigao e da Tradugg.o. Elsa 6 a

visio oferecida por Bhiku Parekh na leitura D, simpgtico a essa posigao:
embora cri.tied

4 Nora do Tradutor.
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ATIVIDADE 4

Voc6 deve ler agora Leitura ID, "ENTRY O TEXTO SXNTO E

o VAZiO MORAL", de Bhiku Parekh(p. 95).

Por outro lada, existem tentativas igualmente poderosas de recons-

trugao de identidades puri$icadas, de restauragao da coer6ncia, da "re-

serva" e da Tradigao, em face do hibridismo e da diversidade. Dais exem-

plos sio o ressurgimento do nacionalismo no Leste Europeu e a ascensio
do fundamentalismo.

Em uma era em que a integragao regional nos campos econ6mico e

politico, e as falhas da soberania nacional t6m se movido rapidamente na
Europa Ocidental, o colapso dos regimes comunistas no Leste Europeu e

a dissolugg.o da antiga Unigo Sovi6tica foram seguidos por um despertar

poderoso do nacionalismo 6tnico, abastecido tanto por id6ias de pureza

racial quanto de ortodoxia religiosa. A ambigao de criar novos estados

nacionais, cultural e etnicamente unificados (que, coma sugeri anterior-

mente, nunca existiram de cato nas cultures nacionais ocidentais) foia for-

ge condutora por trfs dos movimentos separatistas nos estados Bflticos da

Estonia, L6.tvia e Litua.nia, da desintegragao da lugoslfvia e do movi

mento rumo a. independ6ncia de muitas das antigas rep6blicas sovi6ti-

cas, desde a Ge6rgia, Ucrania, Russia e Armenia at6 o Kurdistan, o
Uzbekistg.o e as rep6blicas asifticas "mugulmanas" do antigo estado so-

vi6tico. Muito do mesmo processo tem ocorrido nas "nag6es" da Europa

Central que se formaram a partir da desintegragao dos Imp6rios Austro-

Hlingaro e Otomano, ao fim da primeira Guerra Mundial.
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Essay novas "nag6es" em potential tentam construir estados que

sio unificados tanto em termos religiosos como 6tnicos, e tentam criar

entidades politicos ao redor de identidades culturais homog6neas. O pro-

blems 6 que das cont6m, no interior de suns "6'onteiras", minorias que se

identificam com cultures diferentes. Assim, por exemplo, existem mino-

rias "6tnicas" russas nas Repablicas Bflticas e na Ucla.nia, poloneses

6tnicos na Lituania, um enclave arm6nio (Nagorno-Karabakh) no Azer-

baidjao, minorias cristis-turcas entre as maiorias russas na Moldavia, e

um grande n6mero de mugulmanos nas repablicas ao sul da antiga Uni-

io Sovi6tica que compartilham maid, em termos culturais e religiosos,

com seus vizinhos islAmicos do Oriente M6dio do que com muitos de deus
;compatriotas:

Uma outta forma significativa de ressurgimento do nacionalismo

particularista e do absolutismo religioso 6, sem d6vida, o fen6meno do

'fundamentalismo". Ele se mostra evidente por todd parte (por exemplo,

no tacanho inglesismo revivido, ja referido anteriormente), embora deus

exemplos maid notgveis SQjam encontrados em alguns estados is19.milos

do Oriente M6dio. Iniciados com a Revolugg,o lslamica, os movimentos

fundamentalistas islamicos, que buscam criar estados religiosos nos

quaid os print(pios politicos de organizag5.o sio alinhados is doutrinas

religiosas e &s leis do Alcorao, t6m surgido em muitas sociedades islfmi-

cas, at6 entio seculares. De rata, 6 diflcil interpretar tal tend6ncia. Al-

guns analistas a v6em como uma reagao ao carfter "forgado" da moderni-
zagao ocidental: certamente, os fundamentalistas islfmicos foram uma

resposta direta aos esforgos do Xg., na d6cada de 70, em adotar modelos e

valores culturais ocidentais em grande escala. Outros a interpretam

coco uma resposta por terem fido deixados de fora da "globalizagao". A
reafirmagao de "rafzes" culturais e o retorno a ortodoxia t6m fido hf mui-
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to tempo alguns dos maid poderosos recursos de contra-identificagao en-

tre muitos pa:ices de Terceiro Mundo e sociedades e regimes p6s-coloniais

(pensa-se aqui nos pap6is do nacionalismo e da cultura nacional nos mo-

vimentos de independ6ncia africanos, indianos e asifticos). Outros v6em

as raizes do fundamentalismo islfmico no fracasso dos estados is16micos

em langar liderangas modernizadoras bem-sucedidas e efetivas ou parti-
dos modernos e seculares. Em condig6es de ampla pobreza e de sub-

desenvolvimento econ6mico relativo (o fundamentalismo 6 maid forte nos

estados islfmicos mais pobres da regiao), uma restauragao da f6 islimica

6 um poderoso mobilizador e conciliador de forma politica e ideo16gica,

especialmente onde sio fracas as tradig6es democr6ticas.

A tend6ncia em diregao a "homogeneizagao global", ponanto, com

pete com um poderoso ressurgimento da "etnicidade", algumas vezes dos

tipos dais hibridos e simb61icos, mas, frequentemente tamb6m das maid
exclusivas ou "essencialistas" variedades citadas arima. Baumann refe-

riu-se a esse "ressurgimento da etnicidade" coma uma das principais ra-

z6es pdas quaid as vers6es maid extremas, indetenninadas ou de livre

variagao do que acontece a identidade, sob o impacto do "p6s-moderno

global", exigem uma caracterizagao syria:

O 'ressurgimento da etnicidade '... coloca em primeiro pla-
no o inesperado florescimento de fidelidades 6tnicas no in
tenor de minorias nacionais. Pele mesmo indicio, ele lanka
uma sombra sobre o que parece ser a causa profunda do fen6-
meno: a separagao crescente entre o pertencimento a um corpo
politico e o pertencimento 6tnico(ou, maid geralmente, a sub-
missio cultural) que retina muito de sua atragao primeira do
proDeto da assimilagao cultural... A etnicidade tornou-se uma
das muitas categories ou proves, ou "polos tribais", em torso
dos quaid sio formadas comunidades flexiveis e livres de san-
gaes e em refer6ncia is quads as identidades individuais sio
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construidas e a6irmadas. Existem agora, portanta, coda vez
menos(muitas) forges centrffugas que uma vez enfraqueceram
a integridade 6tnica. Ha, por outro lado, uma demanda pode-
rosa por distintividade 6tnica, embora maid simb61ica do que
institucionalizada.(Bauman, 1990, p.167)"

O ressurgimento do nacionalismo e de outras formal de particula-

rismo ao final do s6culo XX, ao lada da globalizagao e intimamente ligado a

ela, 6 sem dQvida uma reversio notavel, uma virada inesperados de acon-
tecimentos. Nada nas perspectivas modemizantes iluministas ou nas ide-

ologias ocidentais -- nem o liberalismo ou nem mesmo o maixismo, que

apesar de todd sua oposigao ao liberalismo tamb6m considerou o capitalis-

mo homo o agente involuntgrio da "modernidade" -- previu this resultados.

Tanto o liberalismo quanto o marxismo, de diferentes maneiras,

sugeriram que a ligagao ao local e ao particular dada gradualmente lu-
gar a valores e identidades maid universalistas, cosmopolitan e interna-

cionais; o nacionalismo e a etnicidade seriam formal arcaicas de vincula-

gao -- tipos de coisas que seriam "desmanchadas" pdas forgas revolucio-
n6.das da modernidade. De acordo com essas "meta-narrativas" da mo-

dernidade, os vinculos irracionais ao local e ao particular, a tradigao e is

raizes, aos mitos nacionais e is "comunidades imaginadas", seriam gra-

dualmente substituidos por identidades mats racionais e universalistas.

Entretanto, a globalizagao parece nio estar produzindo nem o dimples

triunfo do "global", nem a persist6ncia, em sua velha forma nacionalista

do "local". As deslocalizag6es e perturbag6es da globalizagao vieram a ser

maid variadas e contradit6rias do que tanto deus defensores quanto deus

oponentes sugeririam. Entretanto, ipso sugere tamb6m que, apesar de

fortalecida de muitas formal pelo ocidente, a globalizagao pode vir a ser

parte daquela vagarosa e desigual, embora continua, hist6ria do des-
centramento do Ocidente.
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Leitura A

Culture Global.

I{EVIN ROBINS

O desenvolvimento hist6rico das economias capitalistas teve sem-

pre profundas implicag6es sobre as cultural, identidades e modos de

vida. A globalizagao da atividade econ6mica 6 agora associada a uma

onda adicional de transformagao cultural, com o processo de globalizagao

cultural. Em um navel, ipso diz respeito a fabricagg,o de produtos cultu-

rais universais -- um processo que, sem d6vida, vem se desenvolvendo ha

muito tempo. Nas novak ind6strias culturais hg. uma crenga -- para usar

a terminologia de Saatchi(e Saatchi) - na "converg6ncia cultural do
mundi"; uma crenga na converg6ncia de estilos de vida, de culture e de

comportamento entre segmentos consumidores ao redor do mundo. Elsa

fB na emergencia de uma "cultura compartilhada" e de uma "consci6ncia

Fonte= Robins, K. (1991) "Tradition and translation: national culmre in its global
context", in Comer, J. and Harvey, S.(eds.), E /epn fa d H nZgEf.' Cmifa/m fl a#lVa#a##/
Cw&/m, London, Routledge, pp. 28-31, 33-6.

79



Kevin Robin,s

mundial" gerd parece ser justificada pele sucesso de produtos coco
Dallas ou Batman, e por atrag6es homo a Disneylandia. De acordo com o

presidente da nova EuroDisney, "os personagens Disney s5.o universals'
'Tente convencer uma crianga italiano", desafia ele, "que Topolino -- o

nome italiano de Mickey Mouse -- 6 americano" (Shamoon, 1989).

Como na economia Haig ampla, a padronizagao global nas culturas

industrials replete, sem d6vida, o direcionamento para economies de es-

cala sempre maiores. Maid precisamente, ela se revere a. aquisigao de
economias tanto de escala homo de escopo, tendo coma alvo os hfbitos e

gostos compartilhados de segmentos de mercado especf6icos em um navel

global, maid do que atrav6s do mar ef£7zg, a. base de proximidades geo-

graficas, dirigido a diferentes pablicos nacionais. As indistrias culturais

globais sgo dada vez maid impulsionadas a recuperar deus custom crescen-

tes sobre uma base de mgximo mercado, sabre mercados pan-reglonais, e

sobre o mercado mundial. Elam sio impulsionadas pda mesma 16gica

globalizante que este reconfigurando a economia como um todd.

Os novos mercadores da culture universal aspiram por um mundo

sem 6onteiras. Sky e BSB (que associaram suas atividades em outubro

de 1990) orientam seus produtos para um mundi "sem fronteiras"; os

rastros dos sat61ites ultrapassam a antiga integridade dos territ6rios na-

tornam-se significativamente rompidos. Um representante da Rede de

Noticias a Cabo (Cable News Network - CNN) descreve o fen6meno:

'Uma revolugao cultural e social tem ocorrido como conse

qti6ncia da globalizagao da economia. Um operario nos Este
dos Unidos 6 tio afetado por ela quando um lider de partido
em Moscou. ou um executive em T6quio. lsso signi$ica que o
que fazemos para os Estados Unidos possui validade fora dos
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Estados Unidos. Nossas notfcias sio notfcias globais"(citado
em Fraser, 1989).

O que vem sendo criado 6 um novo espago cultural eletr6nico, uma

geografia "sem lugar" de imagem e simulagao... Elsa nova arena global

de cultura 6 um mundi de comunicagao instantAnea e sem profundidadc,

um mundo no qual os horizontes espaciais e temporais tornaram-se com-

primidos e arruinados.

Os criadores dense espago cultural universal sg.o as novak corpora

gees culturais globais. Em um ambience de enormes oportunidades e cus-

tom crescentes, o que 6 clara coma nunca fora antes 6 a relagao entre ta

mambo e poder. O que vemos agora nas indQstrias culturais 6 um rego

nhecimento das vantagens de escala, e nesse sentido tamb6m, aria-se

uma explosa.o de incorporag6es, aquisig6es e aliangas estrat6gicas. Os
adores mats dinfmicos reestruturam-se rapidamente para assegurar o

controle estrat6gico de uma s6rie de produtos culturais atrav6s dos mer-
cados mundiais

Se a criagao de produtos culturais padronizados-mundialmente 6

uma estrat6gla chive, o processo de globalizagao 6, de rata, maid comple-

xo e diverso. Na realidade, nio 6 possivel erradicar ou transcender a di-

ferenga. Aqui, novamente, o principio da eqtiidistancia prevalece: o con-

glomerado global de talento explore a diferenga local e a particularidade.
Produtos culturais de sodas as panes do mundi sio reunidos e transfor-

mados em mercadorias para um novo local de mercado "cosmopolita '

mdsica e turismo mundiais; arles, mode e ruling.ria 6tnicas; literatura e

cinema do terceiro mundo. O local e o "ex6tico" sio arrancados do lugar e

do tempo para serem reempacotados para o bazar mundial. A assim
chamada cultura mundial pode refletir uma nova avaliagao sabre a dife-
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renta e a particularidade, mas diz tamb6m muito respeito a homo lucrar

a parter delis. Theodore Levitt explica elsa globalizagao da etnicidade. O

crescimento global do mercado 6tnico, sugere ele, 6 um exemplo da pa-

dronizagao global de segmentos

'Por coda parte hf comida chinesa, pao pitts, m6sica country
e ocidental, pizza e jazz. A penetragao global de formal 6tni-
cas representa a cosmopolitanizagao da especialidade. No-
vamente, a globalizagao nio significa o fim dos segmentos.
Ela significa, ao contr6rio, a sua expansao em proporg6es
mundiais."(Levitt, 1983, pp.30.

Agora 6 a vez da m6sica afhcana, da cozinha tailandesa, da pintura

indigena, e assim por diante, serem absowidas pelo mercado mundial e

tornarem-se especialidades cosmopolitan .

Nexo Global-Local

A globalizagao diz respeito a compressao dos horizontes temporais e

espaciais e a criagao de um mundo de imediaticidade e nao-profundidade.

O espago global 6 um espago de fluxos, um espago eletr6nico, um espago

descentrado, um espago no qual as fronteiras e limited tornaram-se per'

me6veis. No interior da arena global, as economias e culturas sio langa-

das em um intenso e imediato contato umas com as outras - com coda

'Outro" (um "Outro" que nio maid este "lg fora" simplesmente, mas que

este. dentro tamb6m)

Argumentei que esse 6 a forma modeladora de nossos tempos. Mui-

tos comentadores sugerem, entretanto, que algo bastante diferente este

acontecendo: que as novak geografias estio relacionadas, de cato, ao re-
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nascimento da localidade e da regiao. Tem havido, recentemente, uma

grande onda de interesse sobre as economias e estrat6gias econ6micas

locais. O argumento pda economia local ou regional homo a unidade-

chave de produgao tem fido defendido fortemente pda tele da "especiali-

zagao flexivel"... Essa perspectiva acentua a importancia central e pr6-

6igurativa dos complexos de produgao localizada. Sugere-se aqui que sio

fundamentais para o sucesso: as instituig6es e infraestruturas locais for-

bes; relag6es de connlanga baseadas em contatos diretos; uma "comunida-

de produtiva" historicamente enraizada em um local particular; um forte

sentido de orgulho e ligagao locals.

Se, por um ladd, a globalizagao pode ser a forma predominante de
nossos tempos, ipso nio signifier que o localismo nio tenha importancia

Se enfatizei os processos de des-localizag3.o associados especialmente ao

desenvolvimento de novak redes de informagao e comunicagao, ipso nio

deveria ser visto como uma tend6ncia absoluta. A particularidade do lo.

cal e da culture nio 6 algo com o que se possa acabar, algo que possa ab-

solutamente ser transcendido. A globalizagao este., na verdade, tamb6m

associada a novak dinfmicas de re-localizagao. Ela diz respeito a. aquisi-

g5.o de um novo nexo local-global, a novak e complexes relag6es entre o

espago global e o espago local. A globalizagao 6 semelhante a montages

de um quebra-cabega: 6 uma questao de inserir uma multiplicidade de

localidades no quadro total de um novo sistema global.

Nio devemos, entretanto, idealizar o local. Nio devemos investir

nossas esperangas sobre o futuro nas qualidades redentoras das econo-

mias locais, das identidades locais. f importante ver o local como um

conceito relativo e relacional. Se, certa vez, ele foi significativo na relagao

com a esfera nacional, agora seu signi6lcado este sendo remodelado no
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contexts da globalizagao. Para a corporagao global, o nexo global-local 6

de importancia chave e estrat6gtca. De acordo com Carlo Benedetti, da

Olivetti, face a custom de desenvolvimento coda vez maiores, "a globaliza-

gao 6 a 6nica resposta possivel". "Os homens do mar etfng", continua ele,

;devem vender o 61timo produto de uma s6 vez, e por coda parte -- e ipso

significa produzir localmente" (citado em Scoble, 1988). Da mesma for-

ma, a poderosa Sony descreve sua estrat6gia operational cano de "locali-

zagg.o global" (Wagstyl, 1989). O vice-presidente da NBC, J.B. Holston
111, 6 tamb6m firmemente "pelo localismo", e reconhece que a globaliza-

gg.o "nio diz respeito apenas a instalar fhbricas em parses, mas a tornar-

se tamb6m parte daquela cultura" (Brown, 1989,p.44)

O que este sendo reconhecido 6 o fate de que a globalizagg.o imp6e

uma presenga corporativa na arena local e um entendimento da mesma.

Por6m, o "local" nesse sentido nio corresponde a nenhuma con6iguragao

territorial especifica. O nexo global-local diz respeito &s relag6es entre

dinAmicas globalizantes e particularizantes na estrat6gia da corporagao

global, e o 'local" deveria ser visto coma um espago fluido e relacional,

constituido apenas na e atrav6s de sua relagao com o global.

O nexo global-local... nio diz respeito simplesmente ao renascimen-

to de cultural locais. Ha os que argumentam que a velha e Hgida hege-

monia das cultural nacionais este sendo agora corroida a partir de baixo

pdas cultures locais e regionais emergentes. Sugere-se que os tempos
modernos sg.o caracterizados por um processo de descentralizagao cultu-

ral e por um ressurgimento de tradig6es, linguagens e modos de vida li-
mitados localmente. If importante nio desvalorizar a vitalidade sentida e

percebida das culturas e identidades locais. Mas, novamente, a significa-

ga.o deltas pode ser entendida apenas no contexts de um processo dais
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amplo e envolvente. As cultural locais sio obscurecidas por uma "cultura

mundial" emergente -- e ainda, certamente, por cultural nacionais e na.
cionalistas flexfveis
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Leitura B

Um Sentido Global de Espago

DOREEN MASSEY

E necessfrio diferenciar socialmente a compressao do tempo-

espago. Este nio 6 apenas uma questao politica ou moral a respeito da

desigualdade, embora etta raze.o fosse su6lciente para menciona-la; ela 6

tamb6m uma questao conceptual

Imagine por um momento que voc6 este em um sat61ite, maid dis-

tante e a16m de todos os sat61ites de hoje; voc6 pode ver o "planets terra'

a uma certa disti.ncia e, o que 6 Taro para algu6m apenas com inteng6es

paci$1cas, voc6 este, equipado com o tips de tecnologia que Ihe permite ver

as cores dos olhos das pessoas e o n6meros de suas places de identifica-

gao. Voc6 pode ver o movimento e sintonizar todd a comunicagao que este

ocorrendo. Maid lange estio os sat61ites, depois os avi6es, a longa puxada

entre Londres e T6quio, e o saito de Sgo Salvador para a cidade de Gua-

Fonte: Massey, D (1991) "A global sense of place", .M /xffm Tang, June, paglna 25
26
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temala. Parte disto sio pessoas se movimentando, parte 6 troca fTsica e

parte s8o transmiss6es por media. Ha faxes, e-mails, cede de distribuigao

de filmed, transag6es e fluxos financeiros. Observe maid de pesto e existi-

rio navios e teens; trend a vapor arrastam-se laboriosamente sobre as

montanhas em algum lugar na Asia. Olhe maid pesto ainda e haverg ca-

minh6es e carlos e 6nibus e, maid embaixo, em album lugar abaixo do

Saara na Afhca, haverf uma mulher a p6 que kinda gasta horns por dia

buscando fgua.

Agora, gostaria de fazer aqui uma dimples observagao, sobre o que

se poderia chamar de geometria de poder em tudo into; a geometria de

poder da compressao de tempo e espago. Pols grupos socials diferentes, e

individuos diferentes, estio localizados de maneiras muito distintas em

relagg.o a estes fluxes e interconex6es. Este ponto diz respeito nio sim-

plesmente a questa.o de quem se movimenta ou nao, embora into deja um

elemento importante; diz respeito tamb6m ao poder com relagao aos flu-

xos e ao movimento. Grupos sociais distintos tem relag6es diversas com

etta mobilidade de todd modo diferenciada: algumas pessoas estio maid

no comando que outras; algumas iniciam fluxos e movimentos, outras

nao; algumas sio maid p61os receptores que outras; algumas estio efeti-

vamente aprisionadas por ele.

Em certo sentido, no final de todd o espectro estio aqueles que tan-

to razed o mover e o comunicar quanto estio de alguma forma em posi-

gao de controle em relagao a estes atom - os jetsets, os que mandam e re-
cebem os faxes e os e-mails, os que realizam convocag6es de confer6ncias

internacionais, os que distribuem os filmed, controlam as noticias, orga-

nizam os investimentos e as transag6es monetgrias internacionais. Exis-

tem grupos que estio realmente, em um certo sentido, no comando da
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compressao do tempo-espago, que podem realmente usg-la e tornf-la
vantajosa, cujo poder e influ6ncia ela deflnitivamente aumenta. Em suas

franjas mais prosaicas este grupo provavelmente inclui um ndmero razo

gvel de acad6micos e jornalistas ocidentais -- aqueles que, em outras pa-

lavras, sAo os que mats escrevem sobre into.

Mas existem tamb6m grupos que estio realizando muito movimen-

to Hsiao, mas que nio estio de forma alguma igualmente "no dominio" do

processo. Os refugiados de EI Salvador ou Guatemala e os trabalhadores

migrantes ilegais de Michoacfn no Mexico, amontoando-se em Tijuana

para fazer talvez uma travessia fatal pda fronteira dos EUA, para agar-

rar uma chance de vida nova. Aquia experi6ncia de movimento, e kinda

mats de uma pluralidade confusa de cultural, 6 muito diferente. E h6. os

da India, do Paquistao, de Bangladesh, do Caribe, que caminham metade

do mundo apenas para acabarem em uma gala de interrogat6rios no ae
roporto de Heathrow

Ou -- um caso diverso novamente -- existem aqueles que estgo sim-

plesmente no p61o receptor da compressao de espago-tempo. O aposenta-

do em um kitnete em qualquer cidade do interior dente pris, comendo um

peixe feito a mode da clause trabalhadora e batata feta de um take-awav

chinas, assistindo a um 61me norte-americano em uma televisio japone-

sa; e nio se atrevendo a fair depois do escurecer. E, de qualquer forma o

transporte pablico foi cortado.

Ou -- um exemplo final para ilustrar um lipo diferente de complexi-

dade - existem pessoas que vivem nas favelas do Rio, que conhecem o

futebol mundial homo a palma de suns mios e produziram alguns de deus

jogadores; que contribuiram massivamente para a m6sica mundial, que

nos deram o samba e produziram a lambada que todos estavam dangan-
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do no ano passado nos clubes de Paris e Londres; e que nunca ou rara-
mente estiveram no centro do Rio. Num plano, das t6m side excelentes

contribuintes para o que chamamos de compressao de tempo-espago; em

outro, das estio aprisionadas nell.

lsto 6, em outras palavras, uma diferenciagao social complexa. Ha

diferengas no grau de movimento e comunicagao, mas tamb6m no grau

de controle e de iniciagao. As maneiras nas quaid as pessoas estio locali-

zadas dentro da "compressao de espago-tempo" sio complicadas e extre-

mamente variadas.
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Leitura C

Diasporas Culturais

PAUL GILROY

E recorrente a id6ia de que "raga", etnicidade, nagao e cultura ngo
sio termos intercambifveis. As formal culturais discutidas abaixo nio

podem ester contidas no interior das estruturas do estado nacional. Esse

caracteristica pode ser usada para revelar uma falha adicional na defini-

gao rigida e pseudo-bio16gica de cultural nacionais, que foi introduzida
pelo absolutismo 6tnico. Os negros brita,nicos de6inem criticamente a si

pr6prios homo parte de uma diaspora. Suas cultural 6nicas inspiram-se

nas desenvolvidas por negros em outros lugares. Particularmente, a cul-

ture e as politicas dos negros norte-americanos e caribenhos tornaram-se

materia-prima para os processor criativos que redefinem o que signi6lca

ser negro, adaptando-o a experi6ncias e signincados britfnicos. A cultura

negro 6 ativamente feita e refeita

F'ante: Giboy, P.(1987) Tb?rf a/ 7 a BZaf& / TZe U /a/ Jars, London, Hutchinson, pp
154-6
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Visto que os estilos, masicas, vestimentas, dania, moda e lingua-

gem negras tornaram-se uma forma determinante na formagao do estilo,

masica, vestimenta, moda e linguagem da Gri-Bretanha urbana como

um todd, os negros t6m fido estruturados nos mecanismos dessa socieda-

de de maneiras variadas e diversas. Nem todos des sio redutiveis aos

efeitos incapacitantes da subordinagg.o racial. Esse 6 parte da explicagao

sobre coma... as cultures jovens.., tornaram-se receptaculos de sentimen-

tos anti-racistas. Os negros nascidos, criados e educados .neste pals sao,

em grande parte, britanicos, mesmo que suas presengas redefinam o si-

gnificado dense termo. As linguagens e estruturas das political raciais,
fechadas coma estgo em um trajeto circular entre a imigragao como pro

blema e a repatriagao homo solugao, impedem que aquilo deja visto. En

tretanto, reconhecer e compreender esse rata 6 essencial para o desenvol-

vimento do anti-racismo em gerd, e particularmente, para o entendi-

mento dos movimentos sociais por igualdade racial que ajudaram a criar

o espago no qual a "cultura jovem" pode forman-se. O pedencimento con-

tingente e parcial a. Gr3.-Bretanha de que os negros desfrutam a sua as-

similagao ambigUa, devem ser examinados em detalhe visio estarem as-
sociados intimamente com formal especificas de exclusgo. Se pretende-

mos compreender as dinfmicas culturais de "raga", devemos estar aptos

a identificar os seus limited. lsso, por sua vez, pede a consideragao sobre

coma os negros definem a si pr6prios em uma combinagao complexa de

resist6ncias e negociag6es, que faz maid do que fornecer uma resposta
direta is formal brutais nas quaid a subordinagao racial 6 imposta.

As cultural negras expressivas afirmam ao mesmo tempo que pro-

testam. A assimilagao dos negros nio 6 um processo de aculturagao, mas
de sincretismo cultural... Conseqtientemente, suas auto-definig6es e ex-

press6es culturais acarretam uma pluralidade de hist6rias e politicas
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negras. Aqui, elementos tradicionais nao-europeus, mediados pdas his-
t6rias da Alto-America e do Caribe, contribuiram para a formagao de cul-

tures negras novak e distintas entre as decadentes peculiaridades dos

galeses, irlandeses, escoceses e ingleses. Tail elementos nao-europeus

devem ser percebidos e sua ressonfncia distinta deve ser explicada. Al-

guns derivam da hist6ria recente do Imp6rio e da colonizagao na Afhca,

no Caribe e no sub-continente indiano, de onde os colonizadores do p6s-

guerra trouxeram tanto os m6todos quanto as mem6rias de suas bata-

Ihas por cidadania, justiga e independ6ncia. Outros criam material para

os processes de sincretismo cultural a partir de relag6es expandidas e

ainda em desenvolvimento, entre as populag6es negras do mundo desen

volvido e de deus irmios na subordinagao racial por toda parte.

Os efeitos desses lagos e a penetragg,o de formal negras na cultura

dominante expressam que 6 impossfvel teorizar sobre a culture negra na

Gri-Bretanha sem que se desenvolva uma nova perspectiva sobre a cul-

tura brita.nice coho um dodo. lsso talvez possa ser visto por detrfs das
manifestag6es contemporaneas, nas lutas culturais que caracterizaram o

periodo e o imp6rio colonial. Uma complicada teia de conex6es culturais e

political une os negros daqui aos negros de outras panes. Ao mesmo

tempo, des encontram-se ligados is relag6es socials dense pals. Abbas as

dimens6es tem que ser examinadas e as contradig6es e continuidades
existentes entre das devem ser reveladas
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Entre o Texts Sagrado
e o Vazio Moral.

Bali(HU PARED(H

As experi6ncias de vida centrais dos imigrantes arremessa-os a

uma relagao altamente ambigtia com o sagrado. Desprovidos de raizes

num modo de vida corrente, incapazes de sentir em deus ossos as alegnas

e agonies maid profundas de seu lar adotivo, excluidos de today as fontes

de significados e valores, is suas vidas malta profundidade e riqueza, a

conte maid comum da experi6ncia do sagrado. Sua dignidade cano ceres

humanos 6 constantemente ridicularizada pda sociedade "anfitrig." hos

til; deus lagos familiares sagrados sio brutalmente rompidos pdas mal-

dosas leis de imigragao; suas criangas saem redo todd manzi e voltam

falando uma linguagem coda vez maid ininteli#vel e que a16m disco os

Fonts: Parekh, B.(1989) "Between holy text and moral void '
.raz#O, 23 March, paging 30-1

]lqew Statesman and
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fete. Gragas a tudo into, sua disposigao predominante 6 a de ddvida e

suspeita, uma raiva reprimida frente a hipocrisia de uma sociedade que
diz uma coisa mas faz o contrfrio.

Diferentes imigrantes respondem a estes experi6ncias e tempera-

mentos de forma diversa, e desenvolvem diferentes estrat6gias de sobre-

viv6ncia $sica e moral. Deltas, dual sio relevantes para a nossa discus-

sio. Em um extremo, ha um cinismo total. Today as pessoas fedem, sio

impostoras, nudes, trapageiras, predatoras, manipuladoras. Em nenhu-

ma se pode confiar, nem mesmo, ou especialmente, nos companheiros

imigrantes. Tudo neste mundi 6 superficial e bruto, e pode ser ridiculari-

zado, esvaziado, pervertido, virado is avessas. No outro extremo, ha o
retrocesso is certezas familiares do passado.

Considers-se que o significado da vida 6 permanente e incorrigi.

velmente mesclado em um texts sagrado, num compo de rituais, ou em

um pogo de tradig6es herdadas e inviolgveis. Ainda que se perceba que

estas tradig6es sio irrelevantes ou inaplicaveis no novo ambiente, das

sgo distintivamente aquelas pr6prias do imigrante em uma sociedade

que ja o/a despiu totalmente, a tlnica coisa que os dfstZngue, que Ihes da

um passado, raizes no presente e confianga para enfrentar o futuro. As

tradig6es ou os texton sagrados di.o seguranga em um mundo de vazio

moral; des sg,o uma protegao segura contra o impacto desumanizante do

cinismo. Num extreme, entao, a desconfianga profunda e auto-destrutiva;

no outro, uma convicg5.o impenetr6vel e intolerance. Um perdeu o sentido

de sacralidade, o outro o tem em excesso.

Todos os imigrantes, n5,o imports quao reflexivos e introspectivos

des possum ser, abrigam um pouch de ambas as tend6ncias (e de muitas

outras), mantendo-as em equilibrio precario, voltando-se a uma quando a
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outta falha ou torna-se insuportavel. Rushdie nio 6 excegao. Ele escreve

sobre a tense.o entre estas tend6ncias sem avaliar totalmente que ela

este presente no pr6prio centro de seu ser e que ela ao mesmo tempo en-

riquece e distorce sua percepgao de sua questao.

lsto 6 evidente nos Versos ,Sat(2nfcos. Uma exploragao imensamente

ousada e persistentemente inquisidora da condigao humana, que tomen

te um imigrante desenraizado pode empreender, lorna-se presa fhcil de

uma t:imida rever6ncia i.s sodas pol£ticas e litergrias maid recentes; uma

seriedade profunda mergulha repentinamente, e sem avigo, em brinca-

deira sem-grata. O sagrado este enlagado com a irrever6ncia, o sacro com

o profano. Explorag6es intensamente delicadas de relag6es e emog6es

humanas sio obscurecidas por um impeto quase infantil de chocar, ma-
chucar e ofender.

Coma um imigrante, Rushdie algumas vezes parece ressentir-se do

cato de que todos a. sua volta nio spam imigrantes; em outras ocasi6es,
ele se mostra profundamente satisfeito com o cato de os natives possui-

rem suas rafzes intactas e por darem bengaos. Em um navel diferente, ele

6 repelido e ao mesmo tempo atraido pelos deus companheiros imigran-

tes. Ele luta por des e contra des; ele se ressente deles e se encanta

igualmente em seu mundi de certezas; preocupa-se com des, mas tam-

b6m pisa em subs mem6rias e sentimentos mats queridos. Ele os ama

homo ceres humanos reais, ainda que os transforme em causa abstrata; e

seu anti-racismo santo caminha pasco a pasco com toques de desprezo

por des.

E into que explica, ao menos parcialmente, a pretense tense.o entre

ele e os mugulmanos. A tensgo 6 um resultado do conflito entre dual

aproximag6es muito diferentes aos apuros de um exilio. A despeito dos
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expectadores brancos que nio compreendem, os contestadores sabem que

nada menos que suas escolhas existenciais fundamentals, e at6 a sua

sanidade, estio em questao. A grande maioria dos mugulmanos escolheu

uma maneira de veneer os deus apuros; Rushdie escolheu outta. Elem dgo

significado a suas vidal vazias e pobres apegando-se ao sagrado e a suas

convicg6es petrificadas; ele duvida de praticamente tudo, incluindo a
pr6pria busca pele signiHlcado. A abordagem destes mugulmanos tem

pouco espago para a d6vida; a de Rushdie possui somente um espago li-

mitado para o santo, ou mesmo para o sagrado, e ele flca profundamente

nervoso em sua presenga. Eles consolam uns aos outros em um compo

nheirismo comum e levam vidal heter6nomas individualmente dentro de

um grupo aut6nomo; a busca de Rushdie por uma autonomic pessoal

leva-o a uma relag5.o ambigua com a sociedade branca e, especialmente,
com sua comunidade liters.ria. O conflito inescap6vel entre os doin eclo-

diu no momento em que ele produziu uma ampla exploragao do sagrado

nos Verses Saf nicks.
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