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o ESTRANGEIRO: BREVE NOTA SOBRE ALTERIDADES 

LEOPOLDO O. C. DE OLIVEIRA 

Segundo a antropologia social moderna. 0 senti do de identidade 
de urn sujeito, de urn grupo e de uma naf!ao nao se forma apenas pelo 
conhecimento, accita~ao e relevo dado a suas caracterfsticas especfficas, 
mas tambem e principalmente, pelo contraste das mesmas com as carac
terfsticas percebidas no outro. Ou seja, 0 sujeito se define tanto pelo que 
ele e quanta pelo que ele nao e. A isso chama-se de "identidade 
contrastiva", a qual podemos exemplificar pOl' meio de uma situa~ao 
bern conhecida de todos: nos brasileiros traf!amos nossa auto-imagem 
como urn povo aiegre, hospitaleiro, amanle da ordem e da paz e com 
talentos incrfveis para a musica c para 0 futebol. Vemos tambcm pontos 
negativos naquilo que chamamos de nossa identidade nacional, 0 nosso 
modo de ser: deixamos tudo para a ultima hora eo improviso, 0 jeitinho 
brasileiro e a marca registrada de muitas de nossas a<;5es. Mas qual 0 

brasileiro que nao acredita piamente que esses "defeitinhos" nao sao nada 
frente a nossas inumeras qualidadcs? 

Sabemos tarnbem 0 que nao somos: nao somos arrogantes, nao 
somos frios e grosseiros, nao somos dcsonestos. Todas essas caracterfs
ticas negativas pertenceriam aos nossos vizinhos, os argentinos. Emar
ca de toda afirma<;ao de identidade que, ao nos compararmos com 0 

outro, nos sintamos superiores a ele. Eo etnoccntrismo, do qual nenhum 
povo esta imune. Ou passaria desapercebido dos brasileiros antenados 
com 0 mundo que nossa imagern perante muitas na~6es, incluindo af 
nossos irmaos argentinos. ea de urn povo desorganizado, sexualmente 
licencioso, preguif!oso e propenso acorrUpf!ao? 

Alguns contrastes agudos entre populaf!6es vizinhas, muitas divi
din do e disputando os mesrnos territor-ios, levaram as maiores calamida
des e atrocidades da historia, como 0 Holocausto na Segunda Guerra 
Mundial, 0 extinto e famigerado Apartheid na Africa do SuI eo intermi
navel conflito entre arabes e israelenses no Oriente Medio, que tantas 
vftimas civis e tantos estragos materialS tern feito ja h<1 quase cern anos. 
A falta de urn convfvio pacffico com 0 diferente, 0 outro, 0 cstrangeiro. 0 
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"nao-nos" e a niIo-aceitat;ao de seu direito a uma identidade propria e~
tao na raiz desses confrontos. 

Porem, 0 sentido de identidade e do reconhecimento da diferen~a 
nao e um principio antropol6gico que opera apenas em senti do macro. 
Na vida do sujeito individual, no seu dia-a-dia, 0 mesmo principio tam
bern esta ativo. AI, a natureza da diferenya c ate mais ampla, pais no 
convfvio social as dissonancias entre as pessoas sao de diversas ordens: 
diferenyas de cor, de c1asse social, de nivel educacional e cultural, de 
inclina<;:oes polftico-ideoI6gicas, de religiao e dogmas, de filosofia de 
vida, de humor, de condi"ioes fisicas, de pcrsonalidadc, de caniter, de 
opinino, de interesscs e de vontades. Torna-se, entao, mais complexa e, 
ao mesmo tempo, mais propfcia a aceitac;:ao do oUlro, uma vez que sem 
urn minimo de mediayao, "negocia"iao" e toledincia, a vida em sociedade 
e em urn estado de direito nao seria posslve\. Eno individuo, portanto, 
que se encontra todo 0 potencial de protesto e de fonte de possiveis mu

danyas na estrutura societaria, 

o reconhecimento da alteridade, entre tanto, nao deve se dar "de 
cima para baixo", como 0 sentimento e 0 consentimento de alguem supe
rior que magnanimamente permite ou autoriza 0 Qtltro a ser quem e. 0 
reconhecimento da alteridade deve ser algo que enriquec;:a cultural e hu
manamente ambas as partes envolvidas na redc de relac;6es que se dao 
em seu ambiente de convfvio. 0 que ha de difcrente no outro devera scr 
um e1emento que enrique\a 0 "eu" que com etc toma contato. 0 eu deve
ra conter seu instinto basico de homogeneizayao e mesmo eliminw;ao 
das idiossincrasias, pelo qual se tenla de formas variadas transfonnar 0 

outro em uma replica do "eu". 

Acredito que 0 instrumento adequado para eficazmente contor
namlOS as tendcncias humanas a nao respeitar e desejar el iminar as dife
ren~as seja a educa\ao. Em uma era de rapidos avanc;os tecnologicos e 
globalizayao das relac;5es humanas, educar nossas crianc;:as e jovens para 
o convivio, e nao apenas para a tolerancia, pacffico, atlvo e frulffero 
com aqueles que diferem de seu eu e condiyao indispensavel para que 
nossa sociedade caminhe com seguran((a para um futuro de tranqiii lida
de e justic;a social que para ela almejamos. 

Sendo um povo miscigenado como somos, cuja cultura hfbrida dii 
mostra<; de uma forc;a incomensunivcl e de uma vitalidade invejavel, creio 
ja termos a materia-prima com a qual 0 trabalho educacional de forjarmos 
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uma soc iedade na qual a tonica das relay6es humanas seja a de respeito 
e de convfvio produtivo com as diferenyas torne-se uma realidade. Tal
vez este seja a trunfo de nosso pals para gal gar posic;oes de destaque e 
representar papeis estrategicos na sociedade global que se delineia nes
ses primeiros anos do seculo XXI. 


