
1. Todas as sociedades tem a seu regime de verdade, au seja, uma «politica 
geral» que elege determinados tipos de discurso e os faz funcionar como verda
deiros. Reside af, aliOs, a prova de que a «verdade e bem deste mundo», como 
podemos dizer, invocando um aforismo de Foucault. 

Ao analisar neste ensaio a representa~ao da identidade nacional no salaza
rismo, LUIS Cunha fixou-se ao pe da letra deste aforismo e interrogou, com minu
cia, a l6gica de produ~ao da «verdade nacional» nos anos 30 e 40 em Portugal. 
Como resultado, vemos 0 pais tomar a recorte de um puro passado, um passado 
feito de tradi~ao autoritaria e espiritual, que e «a tradi~ao dos nossos bispos e 
reis»; um passado feito tambem de temperamento rural, pela efabula~ao dos tra
~os de caracter do povo (trabalho, sacriftcio e independencia); um passado que 
nos constitui ainda como herdeiros de um destino colonial e de uma missao civi
lizadora. 

A exemplaridade desta tradi~ao, que ao mesmo tempo exalta a concordia de 
um «pafs-aldeia-rural» e a imperium dos novas mundos que a «pequena casa lusi
tana» deu ao mundo, faz a pafs conviver a tal ponto com a passado que ele passa 
a conceber-se apenas como «uma especie de repeti~ao do ja feito e do ja sido», 
como diria Eduardo Louren~o (1990: 10). 

Sendo uma razao armada de baionetas, com Exercito, Poifcia, Censura e 
Degredo, a salazarismo ester lange de se esgotar, no entanto, na ideologia som
bria de um Estado que cumpriu uma fun~ao nacionalista e clerical, se revestiu de 
uma forma autoritaria antidemocratica e invocou uma legitimidade corporativista. 
Fica bem demonstrado neste estudo de LUIS Cunha que a salazarismo tambem foi 
sonho. Ao projectar a imagem de um pafs antigo, tradicional e humilde, que toda
via sonha um imperio, um pafs de alma heroica e santa, feita de «son has com 
asas de caravelas», na expressao de Gilbert Durand (1986: 21), a salazarismo foi 
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sobretudo «saudade» e «sebastianismo». Saudade, como lembranfa obsessiva de 
um passado; sebastianismo, como ensaio mfstico de um futuro 1• 

Este todo coerente, feito de hist6ria e de heroicidade, de povo e de tradifoo, 
de imperio e de genio civilizador, foi todavia gerido e mobilizado pelo poder sala
zarista, de modo a produzir sentido para a acpio social e poiftica. Conforme a 
ideia de uma natureza de patria autoritaria, estribada na sacrossanta trindade 
de Deus, Patria e Famflia, a configurafoo da identidade nacional no salazarismo 
serviu, por um lado, uma polftica ruralista, corporativa e domestica, amassada 
num espfrito de miseria, e, por outro lado, a polftica colonialista de um Portugal 
multirracial e pluricontinental, que se ergueu contra os ventos que sopravam da 
Hist6ria. 

2. Ao colocar a representafoo da identidade nacional sob a egide de um 
regime de produfoo da verdade, Lufs Cunha torna claro 0 seu intuito: ocupar
-se da analise da dimensoo institucional da identidade, aquilo a que Michel Oriol 
(1979) chama «ideologia da identidade», ou seja, as expressoes oficiais que 
objectivam a identidade. Na exacta medida em que constituem uma realidade 
produzida e gerida institucionalmente, nelas se escondendo a pratica organizada 
do Estado e dos aparelhos institucionais, as representafoes da identidade nacio
nal 500 uma expressoo ideol6gica que reforfa uma dominafoo polftica e econ6-
mica. Nas palavras de Lufs Cunha, elas afirmam como «indiscutfvel, objectivo, 
natural, aquilo que e construfdo, e por isso provis6rio, sujeito a erosoo do 
tempo». 

A proposta de leitura que 0 autor nos faz vai pois articular-se com uma estra
tegia de desocultafoo simb6lica: somos convocados a «apreender sentidos por 
detras das praticas sociais». E 500 tres os momentos do salazarismo em analise: 
a ExposifOO Colonial do Porto, de 1934; 0 concurso para eleger a aldeia mais por
tuguesa de Portugal, de 1938; e a ExposifOO do Mundo Portugues, de 1940. 

Atraves de um dispositivo de escrita rigoroso e elegante, mesmo litera rio, 0 

autor entrega-se enta~ a um trabalho de desocultafoo estrategica, que torna 
patente 0 que esta em jogo na representafoo salazarista da identidade nacional. 
Sobre a ExposifOO Colonial do Porto e 0 «saber etnografico» que a acompanha, 
com a realizafoo do 1. 0 Congresso Portugues de Antropologia Colonial e com 0 

envio de Missoes Antropol6gicas as Col6nias, Lufs Cunha torna claro que 0 que af 
se en uncia noo e 0 gosto pelo entendimento da diferenfa. Enuncia-se, antes, 0 

«olhar legftimo» lanfado sobre os povos colonizados (na expressoo da epoca, «a 
pretalhada», «as rafas inferiores», «as rafas atrasadas»). 

-(1) Ver sobre este assunto Martins (1996: 79-90). 
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DemonstrafGo exuberante de domfnio cultural e poiftico, quer a ExposifGO 

Colonial quer 0 discurso antropol6gico que a acompanha servem um projecto de 
integrafGO nacional, neste caso um projecto de redUfGO da diversidade a uma 
identidade que nGO se discute. 

Sobre 0 concurso promovido pelo Secreta ria do da Propaganda Nacional para 
eleger a aldeia mais portuguesa de Portugal, assinala 0 autor que 0 que esta em 
jogo nGO e tanto «escolher uma aldeia particularmente 'tfpica' ou preservada», 
mas essencialmente legitimar um modelo de sociedade ruralista, feito de «habi
tualidade» e tradifGo. E, de igual modo, 0 que se manifesta na ExposifGO do 
Mundo Portugues nGO e a verda de da nafGo, mas «a verda de que convem a 
nafGo». Atraves de uma estetica da ordem, patenteia-se nela «um poder que mos
tra 0 exemplo e afirma verda des incontestadas para impor uma disciplina que con
duza a nafGO ao seu futuro». Tambem na ExposifGO se da a interpretafGO da cul
tura do povo como tradifGO e «habitualidade». Mas acontece af igualmente a pro
jeCfGO do Imperio, um «sonho necessaria, feito de diferenfas domesticadas e de 
ambifoes universalistas». t que, ao exibir os nativos das Col6nias e os seus usos, 
nGO se elucida um viver; mostra-se antes aquilo que se domina. 

3. Embora Lufs Cunha se atenha, de um modo geral, as linhas fundamentais 
de constrUfGO do «campo simb6lico» salazarista, decidindo-se por uma leitura sin
cr6nica, em varios pontos se aventura por uma analise de cariz diacr6nico. Fa-lo, 
por exemplo, quando remonta a autores como Jorge Dias, Cunha LeGo e Teixeira 
de Pascoais, ao ocupar-se da conceptualizafGO da «alma nacional». A mesma 
coisa acontece quando procura fazer «a genealogia das expressoes de autentici
dade, perenidade e tradifGo», com que 0 discurso salazarista visa «os retalhos 
perifericos da nafGo». AI decide-se por uma incursGo ate ao seculo XIX e ao 
romantismo. E e ainda uma perspectiva diacr6nica aquela que desenvolve ao mos
trar a fUnfGO legitimadora do colonialismo, exercida pelo discurso antropol6gico 
pelo menDs ate meados do seculo xx. 

Penso que e uma das gran des virtu des deste ensaio 0 virtuosismo analftico 
demonstrado, com os nacleos de significafGo que se apresentam pelo modo da cria
fGO e do movimento, do de vir e da tradifGo a serem analisados em termos de 
genese, e aqueles que aparecem como sistemas, complexos e configurafoes estati
cas a serem considerados em termos estruturais. A analise das representafoes colec
tivas da identidade justifica, sem davida, esta dupla preOCUpafGO hermeneutica. 

4. 0 modo de prodUfGO da verdade salazarista encena a identidade nacional 
como um discurso que reina sobre 0 espafo e sobre 0 tempo, enunciando-se de 
acordo com uma l6gica exclusivista: de um lado, a salvafGO da nafGO, que devem 
una, regenerada, verdadeira; do ~Utro, a sua perdifGO as mGOS de um anticristo, 
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que a irracionaliza, perverte e jalsifica2• Exercfcios do oLhar, da memona, do 
desejo e da vontade, a ordem discursiva saLazarista impoe-nos um imaginario 
arquetipaL, que preserva a unidade da nafao e combate a sua jragmentafao; rea
liza a regenera~ao nacional e combate a sua degenerescencia; cumpre a verdade 
da patria e combate a sua dissimulafiio e contrajacfii03. 

Da relafiio do discurso salazarista com a temporalidade, e portanto com a 
memoria historica, ocupa-se muito este ensaio, que insiste designadamente nas 
figuras de decadencia, degenerescencia e doenfa da nafiio e, em contraposifiio, 
nas imagens da sua regenerafao e saude. Menos manifesta, mas nem por isso 
menos importante, e no en tan to a insistencia no espafo, designadamente a insis
tencia nas figuras de unidade nacional e de recta raziio, assim como nas imagens 
opostas de jragmentafiio ede ordenamento irracional do espafo nacional. 

Tempo e espafo, e essa pois a cena sobre que se ergue a representafiio da iden
tidade nacional. Tomo 0 exemplo dos partidos politicos. E verdade que na ordem 
discursiva salazarista os partidos politicos siio recusados por niio reproduzirem a 
nafiio na sua verdadeira natureza. Importafoes do liberalismo, jazem-na entrar 
em decadencia e provocam a sua degenerescencia. Mas este discurso sobre a 
memoria historica nao e tudo. Os partidos politicos sao recusados, tambem, por
que jragmentam 0 espafo nacional, que se quer uno. Siio a figura de um pafs niio 
conjorme ao bom senso de uma recta raziio, ou seja, siio uma irracionalidade. No 
seu ensaio, Lufs Cunha chega a apresentar, lado a lado, num mesmo quadro, as 
imagens da unidade e da regenerafiio nacional, a que opoe a figura da dissolu
fiio. E quem diz dissolufiio diz jragmentafiio e irracionalidade, tudo imagens que 
exprimem 0 atentado a unidadenacional. 

5. Concluo a apresentafiio deste belo ensaio com mais duas notas, uma sobre 
o contributo do catolicismo para a definifiio da identidade nacional no salaza
rismo, outra sobre uma surpreendente e mesmo paradoxal relafiio de continuidade 
entre 0 salazarismo e 0 romantismo. 

5.1. 0 salazarismo joi uma meciinica da «moral» e do «dire ito», que em per
manencia reenviou da polftica para a religiiio, e desta para a politica. Em conse
quencia, penso que com propriedade podemos jalar, a seu respeito, de uma clau
sura clerical4• 

-(2) Saliento aqui duas coisas relativamente a ordem discursiva salazarista: por um lado, 
que a identidade nacional (<<a alma da patria») se encontra na «ideia de salva~ao, isto e, de 
destino e de grandeza nacional» (Gil, 1995: 22); por outro, que a verdade e «natural» (Ibid.: 
14). 

(3) Ver Martins (1990). 
(4) Numa publica~ao recente, M. Braga da Cruz (1999) contraria este ponto de vista. A 
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o ensaio de Lufs Cunha salvaguarda a importancia da referencia cat6lica na 

defini~ao que 0 salazarismo fez da identidade nacional, preservando assim 0 

essencial da rela~ao de privitegio que 0 catolicismo manteve com 0 salazarismo. 
Faz jus a essa especie de «catolicismo ingenito» que Salazar atribufa a na~ao por
tuguesa, ela que nascera a sombra da Igreja. Atenta, tambem, no discurso de uma 
separa~ao concordatada entre 0 Estado e a Igreja, atraves do qual Salazar fan
tasmava 0 pafs: «0 Estado vai abstrair-se de fazer polftica com a Igreja, na cer
teza de que a Igreja se abstem de fazer poiftica com 0 Estado». Esciarece, ainda, 
que 0 catolicismo representou para 0 salazarismo «um projecto de ac~ao e uma 
filosofia poiftica». 

5.2. E prov6vel que a rela~ao do salazarismo com 0 romantismo constitua um 
dos tra~os mais caracteristicos da originalidade deste estudo. Como e sabido, 0 

salazarismo considerava os seculos XVIII e XIX, em conjunto, como deleterios, cor
rosivos e dissolventes da «alma nacional». Dir-se-ia que 0 iluminismo, 0 laicismo, 
o demo-liberalismo e 0 romantismo, todos «plantas ex6ticas importadas», na 
expressao de Salazar, constitufam a antina~iio. Vai a ver-se, h6 afinal no salaza
rismo uma continuidade com 0 ideal romantico de regresso as rafzes da «alma 
nacional». 

Neste ensaio de veras inovador, talvez nos apresente aqui Lufs Cunha a sua 
mais inesperada e sugestiva conciusao. 
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