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RESUMO 

Intitulado "Migra1yao Inter-insular, Interac1yao e Representa1yoes Sociais: 

Rela1yoes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e Migrantes da Ilha de Santiago", a 

disserta91io tern por objectivos principais a caracteriza91io e a analise da interac91io da 

popula91io nativa da Ilha da Boa Vista corn a popula91io migrante de Santiago naquela 

Ilha. Busca-se analisar a atitude que os nativos tern em rela91io aos migrantes e a atitude 

destes em rela91io a sociedade local. 

Metodologicamente e de modo a alcan9ar os objectivos fixados foi utilizada uma 

abordagem qualitativa, consubstanciada corn uma pesquisa documental e recorrendo 

preferencialmente, como tecnica de recolha dos dados, a entrevistas semi-directivas 

realizadas junto a um conjunto de interlocutores (migrantes santiaguenses e nativos da 

Boa Vista). Realizou-se tambem observa91io participante nos espa9os publicos onde os 

dois grupos em analise interagem. 

Quanto ao enquadramento te6rico, enfatizou-se o interaccionismo simb6lico e a 

abordagem da representa91io social de Serge Moscovici e Denise Jodelet. Fez-se 

referencia a perspectiva de Goffman, em especial o seu conceito de Estigma. Aplicou-se 

a teoria da configura91io e o par estabelecido-outsider desenvolvida por Norbert Elias. 

Os resultados da pesquisa permitiram constatar que a interac91io social entre os 

dois grupos enfocados se apresenta diferenciada, conforme o espa90 de convivencia e o 

tipo de situa91io. Porem, essa interac91io, na maior parte das situa96es, expressa disputas, 

tens6es e conflitos entre individuos de cada um dos grupos. Verificou-se a existencia da 

estigmatiza91io por parte dos aut6ctones da Boa Vista para corn os migrantes da Ilha de 

Santiago. 

Palavras-Chave: 1- Interac91io Social; 2- Representa96es Sociais; 3- Estigma; 

4- Outsiders; 5- Migra91io inter-insular 
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ABSTRACT 

Intituled "Inter-insular Migration, Interaction Social Representations; 

Relationships between people from Boa Vista and Migrants from Santiago", the 

dissertation are the characterization and analysis as the main objectives of the 

interaction from the native population of the island Boa Vista with the migrant 

population of Santiago in that island. It search to analyse the attitude that the natives 

have towards the migrants and migrant's attitude towards the local society. 

Methodologically and in order to reach the specified objectives it was used a 

quantified boarding, supported by a documental research and resorting preferentially, as 

technique of gathering of datum, the semi-directives interviews realized with a group of 

interlocutors (migrants from Santiago and natives from Boa Vista). It was realized also 

a participant observation in public spaces where the groups in analysis interact. 

As regards the theoretical framing, they are emphasized the symbolical 

interactionism and the boarding of the social representation of Serge Moscovici and 

Denise Jodelet. It was done a reference to the perspective of Goffman, in particular his 

concept of Stigma. It was applied the theory of the established configuration-outsider 

developed by Norbert Elias. 

The results of the research allowed concluding that the social interaction 

between the two studied groups presents itself differentiated, according with the space 

of living together and the type of situation. However, this interaction, in most of 

situations expresses quarrels, tensions and conflicts among individuals of each group. It 

was observed the existence of the stigmatization from the people who live in Boa Vista 

with the migrants of the island of Santiago. 

Key-words: I- Social Interaction; 2- Social Representations; 3- Stigma; 4- Outsiders; 

5- Inter-insular migration 
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INTRO DU CAO 

Vez ap6s outra, no contexto do desenvolvimento cada vez mais rapido dos 

paises, grupos de pessoas abandonam sua terra natal, seja porque viio em busca de 

emprego e do ganha-piio, seja porque siio impelidas por decisoes governamentais ou, 

mesmo quern sabe, pela for9a das armas, e viio instalar-se noutros lugares, amiude a 
porta de grupos mais antigos ou no seio deles. 

Exemplo dos mais gritantes e o caso do povo cabo-verdiano, cuJa base da 

economia assenta sobretudo na agricultura. A produ9iio se encontra dependente de um 

regime pluvi6metro irregular, que comanda as possibilidades de cultivo e o sucesso das 

produ96es. Quando as chuvas siio escassas e niio siio suficientes para a alimenta9iio, 

resultam problemas graves no campo do abastecimento, juntamente corn o facto de a 

populas;iio apresentar aumentos demograficos quase explosivos, provocando um 

acentuado desnivelamento entre a miio-de-obra e os postos de trabalho disponiveis. 

Sendo assim, o cabo-verdiano transformou-se em um potencial emigrante no 

contexto ampliado pela circunstancia de o arquipelago servir como ponto de passagem 

nas comunica96es maritimas e aereas entre tres continentes (Europa, Africa e America), 

articulando-o niio s6 corn as novidades que chegam do exterior, como agu9ando em sua 

popula9iio a curiosidade de saber o que esta para alem da linha do horizonte. Esses 

conjuntos de factores aliados a presens;a da baleia nos mares do arquipelago, atraindo os 

navios americanos que se dedicavam, ja desde o seculo XVIII a sua captura, teriio 

facilitado o inicio dos fluxos migrat6rios cabo-verdianos que, comes;ando pelos Estados 

Unidos da America, se lans;aram mundo a fora. Do mesmo modo, o contacto corn povos 

e culturas que aportaram as ilhas, certamente tambem impulsionou a emigra9iio, que se 

tern seguido para diferentes destinos. 

Para alem da emigra9iio internacional, em Caho Verde tambem existem as 

migra96es internas (inter-ilhas e intra-ilhas). De acordo corn o censo de 2000 sobre as 

migra96es (INE, 2000), importa recordar que em Caho Verde a maioria das correntes 

migrat6rias internas siio iriter-ilhas, sendo que as intra-ilhas siio menos expressivas. 

Uma parte significativa dos movimentos inter-ilhas esta orientada em direc9iio a cidade 

da Praia, a Ilha do Sal, a cidade do Mindelo e a Ilha do Maio. Nos ultimos anos, 

verificaram-se tambem movimentos em direcs;iio a ilha de Boa Vista. As possibilidades 

de emprego que essas ilhas (concelhos) oferecem explicam em parte, os seus elevados 

caracteres atractivos. 
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De acordo corn o referido censo, entre os 418.455 individuos que declararam ter 

nascido em Caho Verde, 72.912 (17%) nao residem nos concelhos onde nasceram. Tai 

como as outras ilhas do arquipelago, Boa Vista (conhecida como Ilha das Dunas) foi 

sempre uma ilha de emigrantes, sendo que a maioria da popula9ao se encontra emigrada 

principalmente na Europa e tamhem em numero significativo nas outras ilhas do 

arquipelago. Mas corn o surto dos investimentos turisticos, a situa9ao inverteu-se, sendo 

excedentarias as entradas em rela9ao as saidas, o que tern contrihuido para o aumento da 

popula9ao naquela ilha. De acordo corn os dados do Recenseamento Geral - Popula9ao 

e Hahita9ao de 2000 (INE, 2000), e de real9ar que Boa Vista, apesar do tamanho da sua 

popula9ao, se tomou fortemente atractiva nos ultimos anos. Essa altera9ao da 

mohilidade pode ser explicada pelo facto de essa ilha ter alguma capacidade de oferta de 

trahalho, devido aos grandes investimentos turisticos ( como havia referenciado) e aos 

investimentos de infra-estruturas realizados nos ultimos tempos (nomeadamente, a 

constru9ao do aeroporto intemacional), atraindo assim um contingente importante de 

popula9ao a procura de trahalho. 

De acordo corn os dados do referido censo, de 1995 a 2000, a percentual de 

entrada de migrantes em Boa Vista foi de 61, 1 % (rela9ao entre o numero de entradas 

numa regiao e o total de residentes da referida regiao. Quanto ao percentual de migra9ao 

liquida, essa era de 46, 6% ( e a rela9ao entre o saldo migrat6rio de uma regiao e a sua 

popula9ao media. Esta popula9ao media e igual a soma de saidas da regiao corn os nao 

migrantes e a metade do seu saldo migrat6rio ). Boa Vista apresentava entao, um grau de 

atrac9ao muito alto (maior que Praia e Sao Vicente), emhora continuasse sendo, ao 

mesmo tempo, parte de um concelho de emigra9ao, de saida muita alta de migrantes. 

E. de real9ar que as pessoas que procuram a Ilha das Dunas sao oriundas de 

diversas partes do mundo e de diferentes pontos do pals, principalmente da Ilha de 

Santiago. Sendo assim, a presente Disserta9ao, realizada no iimhito do Mestrado em 

Ciencias Sociais junto da Universidade de Caho Verde em convenio corn a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul husca aprender como se dao os processos 

sociais decorrentes dos processos sociais ja referidos no seu titulo: "Migra~ao Inter

insular, Interac\!ao e Representa\!iies Sociais: Rela\!iies entre Moradores da Ilha da 

Boa Vista e Migrantes da Ilha de Santiago". 

A migra9ao intema se da quando o local de origem (Ilha/ Concelho) e o de 

destino (Ilha/Concelho) pertencem ao mesmo territ6rio. Portanto, as migra9iies intemas 

implicam em movimentos das pessoas no interior de um territ6rio geografico definido 
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(INE, 2000). A migra91io implica um conjunto de desloca96es, que tern coma efeito 

mudan9a de residencia e de interesses, de um certo local de origem ou de partida para 

um determinado local de destino ou chegada. Ja a migra9ao inter-ilhas ocorre quando os 

concelhos de origem de e de destino nao pertencem a mesma ilha. 

Neste estudo, se decidiu focalizar a migra91io inter-insular dos migrantes 

santiaguenses para a Ilha da Boa Vista, enfocando a interac91io e as representa96es 

sociais que caracterizam as rela96es entre esses e os moradores nativos da ilha. Cabe 

deixar desde ja registado que os migrantes santiaguenses sao nitidamente maioritarios 

na popula91io migrante e, conforme e voz corrente e e relatado inclusive na 

comunica91io social (radios, jornais), sao os que enfrentam as maiores dificuldades ao 

nivel de inser91io no nova meio social, sendo, no limite vitimas de estigmatiza91io e 

exclusao social. Esse e um dos motivos que levou a investigadora a estudar essa 

problematica: e o facto de ser um tema bastante actual e muito debatido na pr6pria Ilha 

da Boa Vista ou Ilha das Dunas. Sabe-se que em Caba Verde sempre existiram 

rivalidades, mas apenas entre os santiaguenses e as pessoas da Ilha de Sao Vicente. Os 

santiaguenses e os boavistenses sempre se deram bem, ate antes desse fluxo migrat6rio, 

dai a ideia e a necessidade de estudar a interac91io social desses dais grupos no sentido 

de compreender melhor esse fen6meno de interac96es sociais marcadas par 

estigmatiza9ao e exclusao social. Outrossim, a escolha do tema deve-se tambem ao 

facto de existir um conhecimento par parte da investigadora acerca da realidade em 

questao, constituindo-se de grande valia para a investiga91io. 

0 objectivo geral desta investiga91io e caracterizar e analisar a interac91io da 

popula91io nativa da Ilha da Boa Vista (aqueles que nasceram e que tern ascendencia na 

Boa Vista) corn a popula91io migrante de Santiago naquela ilha, bem coma fazer um 

retrato articulado da representa91io social dos nativos em rela91io aos migrantes 

santiaguenses e destes em rela91io aos nativos e a sociedade de acolhimento. Os 

objectivos da investiga91io consistem, em termos mais especificos, no que reporta aos 

boavistenses, em caracterizar, compreender e explicar as suas representa96es e atitudes 

face aos migrantes santiaguenses relativamente a sua presen9a na ilha, no que se refere a 

inser91io social e as interac96es sociais. No que respeita aos migrantes santiaguenses 

pretende-se detectar, compreender e explicar as suas atitudes relativamente a sociedade 

local para onde se dirigiram, designadamente, no concernente as suas percep96es quanta 

aos nativos e a discrimina91io e as dificuldades de inclusao social. 
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As quest6es que se colocam em termos da presente investiga9ao sao: como e a 

intera9ao social da popula9ao nativa da Ilha da Boa Vista corn a popula9ao proveniente 

da Ilha de Santiago? Como e que a popula9ao aut6ctone da Ilha da Boa Vista percebe a 

presen9a dos migrantes de Santiago na sua ilha? E quais sao as percep96es dos 

migrantes de Santiago quanto aos nativos, quanto a discrimina9ao e as dificuldades de 

inclusao social que enfrentam na Ilha da Boa Vista? 

De acordo corn pesquisas explorat6rias e observa96es m1c1ais desenvolvidas 

quando da elabora9ao do projecto de pesquisa que embasa a presente Disserta9ao, 

definiram-se as seguintes hip6teses: (a) "existem casos de disputas e estigmatiza9ao dos 

migrantes de Santiago no trabalho, por parte dos nativos; (b) existem casos de disputas e 

estigmatiza9ao dos migrantes de Santiago nos espa9os de convivencia (nos chafarizes, 

nas praias, parques infantis); (c) a interacc,;ao positiva entre os nativos da Ilha da Boa 

Vista e os migrantes de Santiago tende a ser mais intensa nas igrejas; e por fim, (d) a 

interacc,;ao entre os nativos da Boa Vista corn a populac,;ao migrante de Santiago e 

baseada na percep9ao negativa destes por parte daqueles, tendendo a estigmatiza9ao e 

exclusao social. 

Constatou-se que a interac9ao social positiva entre a popula9ao nativa da Ilha da 

Boa Vista e os outros externos (imigrantes da costa ocidental africana, imigrantes 

italianos e os migrantes das outras ilhas) tende a ser mais intensa do que a interac9ao 

corn os migrantes de Santiago. 

De acordo corn a linha de argumenta9ao do interaccionismo simb6lico, de que as 

ac96es individuais ou colectivas resultam das interpreta96es que os individuos fazem 

das ac96es dos outros, nesta Dissertac,;ao buscar-se-a sustentar que os migrantes 

santiaguenses interpretam como formas de sua estigmatiza9ao e exclusao social, as 

representa96es sociais e as atitudes sustentadas pelos nativos da Ilha da Boa Vista. Com 

base nessa interpreta9ao aqueles se posicionarao e agirao ou reagirao enquanto outsiders 

as ac96es desses ultimos. Simultaneamente, os nativos tambem irao interpretar as 

ac96es dos migrantes santiaguenses em termos de comportamentos de rej ei9ao e 

exclusao. 

Em suma, esta Disserta9ao pretende caracterizar o relacionamento entre os dois 

grupos supracitados, as suas vivencias, visto que, a cada dia que passa, o fluxo de 

pessoas que mi gram da Ilha de Santiago para a Ilha da Boa Vista e maior. Em muitos 

casos, a familia inteira se desloca para a ilha a procura de emprego e de melhores 

condi96es de vida. De acordo corn algumas constata96es da pesquisa realizada, esses 
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migrantes sao vitimas de preconceito: "tudo de ma!" que acontece na ilha, o culpado e 

sempre o badiu. Devido a esse preconceito, essa camada da popula9ao sofre inumeras 

dificuldades a nfvel de inser9ao na sociedade local boavistense, facto que seni 

constatado no desenvolver desta pesquisa. 

Nesta Disserta9ao e considerado que na Ilha da Boa Vista ocorre essa distin9ao 

de modo generalizado: de um !ado, temos os nativos que se acham superiores e de 

outro, os badius que sao considerados desordeiros. 

Antes de mais, convem fazer referencia a origem e ao significado da referida 

palavra, visto que ira ser utilizada inumeras vezes no presente estudo. Badiu no idioma 

do crioulo de Caho Verde deriva provavelmente do portugues vadio, que se aplicava aos 

escravos fugidos ao dominio dos senhores e que optavam por viver em comunidades 

remotas no interior das ilhas (Batalha, 2004: 299). 0 termo foi inicialmente utilizado 

nos estudos sobre Cabo Verde para designar individuos recem egressos da escravidao, 

que nao possuiam elementos que possibilitassem a sua integra9ao na sociedade "de 

homens livres", vivendo em estado de dependencia material, social e moral, o que 

dificultava o seu engajamento ao tipo de liberdade que experimentavam. 

0 ex-escravo tornara-se livre para buscar sua sobrevivencia, e certo, mas dentro 

de um sistema que o excluia das rela96es de produ9ao e dos fluxos de rendas 

necessarios a sua afirma9ao, como uma categoria social a parte. 0 fim da escravidao (ha 

cerca de 200 anos) nao significou o inicio de uma vida aut6noma, visto que os 

individuos deixaram de ser escravos para se tornarem "vadios", por falta de alternativas 

no que se refere a obten9ao de fontes regulares de sustento e pela inadapta9ao as 

exigencias para as formas de ocupa9ao disponiveis (Fernandes, 2002: 91 ). Interessa 

salientar que Gabriel Fernandes (2002: 91) afirma que, partindo de alguns dados e da 

analise das condi96es sociais que estiveram na sua origem, chega-se a conclusao de que 

a figura do "vadio" existiu em todas as ilhas de Caho Verde, ja que nenhuma se viu 

livre do regime escravista. 

Recentemente, badiu e uma categoria que os cabo-verdianos aplicam sobretudo 

aos habitantes da Ilha de Santiago (independentemente do seu estatuto sociocultural e 

inser9ao econ6mica), tidos como os que tern maior liga9ao a popula9ao escrava de 

origem africana. A ilha e vista como uma especie de cavalo de Troia africano no seio de 

uma "na9ao" que se auto define essencialmente mais como crioula europeia do que 

africana, de acordo corn Batalha (2004: 299). Badiu opoe-se a sampadjudo, essa ultima 

categoria e usada para identificar os cabo-verdianos. das outras Ilhas (Santo Antao, Sao 
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Vicente, Sao Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Fogo e Brava). Como se percebe, badiu e 

usado no sentido pejorativo, como forma de discriminac;,ao dos santiaguenses por parte 

das pessoas das outras ilhas. 

Qualquer investigac;,ao social contem em si um conjunto de principios basicos 

pelos quais se busca reger para levar a cabo seus objectivos. Contudo, os procedimentos 

metodol6gicos nao mostram ser inflexiveis ao ponto de nao poderem ser estruturados, 

organizados e aplicados de acordo corn a natureza da investigac;,ao e do objecto de 

estudo. Com efeito, uma adaptac;,ao dos metodos quanto ao (s) fen6meno (s) em questao 

se impoe. Em primeiro lugar, convira de maneira deveras sintetica explicitar o que e um 

metodo. Com efeito, "um metodo e uma estrategia integrada de pesquisa que organiza 

criticamente as praticas de investigac;,ao, incidindo nomeadamente so bre a selecc;,ao e 

articulac;,ao das tecnicas de recolha e analise da informac;,ao" (Almeida e Pinto, 1995: 

93). Desse modo, os procedimentos constituem uma etapa crucial em qualquer 

investigac;,ao. 

Sao varios os autores a defender que certos principios fundamentais, a saber, a 

ruptura, a construc;,ao e a verificac;,ao, devem permear todo e qualquer trabalho de 

investigac;,ao em ciencias sociais. Realmente, estes tres actos de procedimentos 

cientificos sao apresentados por Quivy e Campenhoudt (1998) num percurso de sete 

etapas, sendo elas: (1) a pergunta de partida, (2) a explorac;,ao, (3) a problematica, (4) a 

construc;,ao do modelo de analise, (5) a observac;,ao, (6) a analise das informac;,oes e, por 

fim, (7) as conclusoes. 

No que conceme a ruptura, ha que salientar que esta "consiste precisamente em 

romper corn os preconceitos e as falsas evidencias, que somente nos dao a ilusao de 

compreendermos as coisas" (Quivy e Campenhoudt, 1998: 26). Em termos gerais, trata

se da ruptura corn o senso comum, do qua! as ciencias sociais dificilmente estao imunes, 

devido parcialmente ao facto de as ciencias sociais nao possuirem uma linguagem 

conceptual rigorosa, que lhes seja especifica ou exclusiva, como e o caso das ciencias 

naturais. Ademais, os individuos produzem representac;,oes sociais dos seus objectos de 

estudo das ciencias sociais. E de referir ainda que os pr6prios investigadores integram a 

estrutura social, sendo que tambem ocupam uma posic;,ao na mesma, posic;,ao essa que 

conduz a apreciac;,oes sobre a realidade social (Bourdieu, 1994). 

Sendo assim, de modo a atingir os objectivos previamente fixados, foi utilizada 

uma abordagem qualitativa, consubstanciada corn uma pesquisa documental e 

recorrendo preferencialmente, como tecnica de recolha de dados, a entrevista semi-
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directiva ou semi-estruturada. Parte das entrevistas foi realizada no inicio de Julho de 

2008 e as restantes em finais de Agosto e inicio de Setembro do mesmo ano. Foram 

feitas 26 entrevistas. Ede real9ar que dos 26 interlocutores, 12 siio nativos da Boa Vista 

e 14 siio migrantes santiaguenses. Por seu !ado, dos 12 boavistenses entrevistados, seis 

siio do sexo feminino e seis do sexo masculino. Quanto aos migrantes santiaguenses, 

oito pertencem ao sexo feminino e seis fazem parte do genero masculino. A idade dos 

interlocutores varia dos 24 a 54 anos. Esses possuem diferentes niveis de escolaridade 

( desde a 4" classe ao curso superior) e ocupam diversas categorias profissionais 

( economista, consultor, condutor, domestica, empregada de limpeza, varredeira de rua, 

comerciante, funciornirio publico, professora do ensino basico e do pre-primario, 

marceneiro, empregado de escrit6rio, empregada comercial, policia, peixeira, pedreiro, 

empregada de bar, vendedor e pescador). Nesta Disserta91io tentou-se proteger a 

identidade dos interlocutores; para ta!, se utilizou nomes ficticios. 

Outra tecnica utilizada, nao menos importante, foi a observa9ao participante, o 

metodo por excelencia adoptado em estudos interaccionistas. E de real9ar que a escolha 

do metodo e/ou tecnica mais adequados depende de varios factores, entre os quais se 

destacam os objectivos de estudo, a natureza das variaveis a contemplar, o tipo de 

analise pretendido, o contexto em que o estudo e realizado, os recursos hurnanos e 

materiais disponiveis e os limites de tempo impostos a investiga9ao (Ilheu, 1986 apud 

Neves, 2004: 72). 

A pesquisa bibliografica e documental foi utilizada de modo a analisar e 

comparar estudos e/ou investiga96es ja realizados sobre o assunto, como por exemplo, a 

obra de Norbert Elias "Os Estabelecidos e os Outsiders", as obras de Erving Goffman, 

nomeadamente, "A Representa9ao do Eu na Vida Quotidiana e "Estigma". 

Quanto a tecnica da entrevista, essa permitiu obter informa96es junto a 
popula91io alvo. Moser e Kalto (1971: 271), descrevem a entrevista como "uma 

conversa entre um entrevistador e um entrevistado que tern como objectivo extrair 

determinada informa9ao do entrevistado", de modo a melhor apreender informa96es 

correntes fomecidas pelo entrevistado. De acordo corn Bell (1997), a grande vantagem 

da entrevista e a sua adaptabilidade. Diz ainda que um entrevistador habilidoso 

consegue explorar determinadas ideias, testar respostas, investigar motivos e 

sentimentos, coisa que o inquerito nunca podera fazer. 0 tipo de entrevista ora utilizado 

foi o de entrevista semi-directiva ou semi-estruturada "no sentido em que nao e 

inteiramente aberta nem encaminhada por urn grande numero de perguntas precisas. 

Celsa do ceu Lima Neves 7 



Migrai;Oo Inter-insular, Interaci;Oo e Representai;Oes Sociais: Relai;Oes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e 
Migrantes da Ilha de Santiago 

Geralmente, o investigador dispoe de uma serie de perguntas-guia, relativamente 

abertas, a prop6sito das quais e imperativo receber uma informa91io por parte do 

entrevistado" (Quivy e Campenhoudt, 1988: 192). Desta forma, pretende-se que o 

entrevistado possa falar abertamente, expondo as suas percep96es e as experiencias pela 

ordem que deseja. Com efeito, a escolha dessa tecnica de recolha de dados deve-se 

essencialmente a sua "flexibilidade e fraca directividade do dispositivo que permite 

recolher os testemunhos e as interpreta95es dos interlocutores, respeitando os pr6prios 

quadros de referencia, a sua linguagem e as suas categorias mentais" (Quivy e 

Campenhoudt, 1998: 194). No processo de entrevista, utilizou-se um gravador audio 

como instrumento de apoio. A sua utiliza91io dependeu de um acordo previo corn cada 

um dos 26 entrevistados. 

No que conceme ao metodo da observa91io participante, ja referido, esse 

constitui um metodo por excelencia dos estudos interaccionistas, propiciando ao 

pesquisador "assumir o papel do outro" e ver o mundo atraves "dos olhos dos 

pesquisados" (Baguette, 2007: 59). De acordo corn Quivy e Campenhoudt (1998: 163), 

esta fase da pesquisa consiste na constru91io do instrumento capaz de recolher ou de 

produzir a informa91io prescrita pelos indicadores. Essa opera91io apresenta-se de 

divers as formas, consoante se trata de uma o bserva91io directa ou indirecta. A 

observa91io directa e aquela em que o pr6prio investigador procede directamente a 

recolha das informa96es, sem se dirigir aos sujeitos interessados. Apela directamente ao 

seu sentido de observa91io. Aqui a observa91io incide sobre todos os indicadores 

pertinentes previstos. Tern como suporte um guia de observa9iio que e construido a 

partir desses indicadores e que designa os comportamentos a observar. 0 investigador 

regista directamente as informa96es: os sujeitos observados nao intervem na produ91io 

da informa91io procurada. Essa e recolhida directamente pelo observador. No caso da 

observa91io indirecta, o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informa91io 

procurada. Ao responder as perguntas, o sujeito intervem na produ91io da informa91io. 

Neste estudo procedeu-se a observa91io directa da popula91io-alvo em diferentes 

espa9os publicos, onde os dois grupos em analise se encontravam, por exemplo, nas 

praias, no mercado de peixe, nas pra9as, nas discotecas, etc. Tai como as entrevistas, a 

observa91io foi feita em duas etapas; a primeira decorreu nos prim6rdios de Julho de 

2008 e a segunda em inicio de Agosto e finais de Setembro do mesmo ano. Observou-se 

o dia-a-dia dos moradores nos locais supra mencionados. A investigadora usou como 
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suporte um bloco de papel onde anotava tudo o que via para posteriormente seleccionar 

os factos mais relevantes. 

Um importante acto do procedimento cientifico traduz-se na construc,;ao corn 

base na qua! se vai proceder a verificac,;ao empirica. 0 sustento te6rico e a condic,;ao 

"sine qua non" subjacente a observac,;ao do que se entende como facto, pois a 

edificac,;ao de um quadro conceptual de referencia constitui um instrumento 

imprescindivel de trabalho. 

Sendo assim, para a aniilise do objecto empirico recorreu-se ao interaccionismo 

simb6lico, sobretudo as contribuic,;oes de Goffman. Tarnbem utilizou-se, a abordagem 

das representac,;oes sociais de Moscovici e de Jodelet, bem como a teoria de 

configurac,;oes e o par conceptual estabelecidos/ outsiders proposto por Nobert Elias e 

por fim, o conceito de identidade de Manuel Castells. 

0 interaccionismo privilegia a interacc,;ao entre os individuos, a inter

subj ectividade, os significados das relac,;oes sociais entre ego e alter em detrimento da 

objectividade da estrutura social (Haguette, 2007). Situa-se numa perspectiva 

fenomenol6gica e concebe a ordem social como efeito provis6rio das interacc,;oes 

individuais ou grupais corn seus diversos c6digos de significados, constantemente em 

processo de construc,;ao ( ou desconstruc,;ao ), fomecendo regras e normas para as acc,;oes 

dos individuos, para a negociac,;ao de significados, sanc,;oes, hierarquias e das pr6prias 

normas. 

0 estudo das representac,;oes soc1a1s enquanto processo gera uma aniilise 

aprofundada do que se considera o senso comum e, por conseguinte, a percepc,;ao de 

diversidades, suas 16gicas e incoerencias. Portanto, a sociologia pode utilizar o conceito 

como um importante instrumento na aniilise da realidade social, uma vez que ele 

permite visualizar as concepc,;oes que os grupos constroem a respeito do mundo. 0 

pensamento sobre o mundo social serii fortemente tributiirio das trocas na interacc,;ao, 

dinamizando permanentemente a construc,;ao da realidade social. As concepc,;oes que 

temos das coisas, as formas a que recorremos para interpretar as mais diversas 

situac,;oes, surgem e estruturam-se em resultado dessas trocas, no confronto que os 

individuos realizarn corn as suas mutuas crenc,;as e opinioes, isto e, num processo 

marcadarnente relacional. Na era em que vivemos, marcada por incertezas, a expressao 

das representac,;oes sociais pode actuar de forma importante na compreensao de questoes 

contemporaneas. 
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Relativamente ao conceito de estigma, de acordo corn Goffman (1988: 1) 

significa marca ou impressao e emprega-se como um indicativo de uma degenerecencia: 

os estigmas do mal, da loucura, da doen9a. Segundo o autor, na Antiguidade Classica, 

atraves do estigma, procurava-se tornar visivel qualquer coisa de extraordinario, mau, 

sobre o status de quern o apresentasse. 0 estigma "avisava" a existencia de um escravo, 

de um criminoso, de uma pessoa cujo contacto deveria ser evitado. 

Quanto a teoria de configura9ao e o par conceptual estabelecidos/ outsiders 

proposto por Norbert Elias (2000), esses tern por base um estudo realizado numa 

pequena comunidade que apresentava no seu interior uma evidente divisao, embora 

aparentemente apresentasse uma relativa homogeneidade segundo indicadores 

sociol6gicos correntes (renda, educa9ao, ocupa9ao, religiao, etc.). Havia dois grupos: os 

estabelecidos, moradores do local desde longa data e os outsiders, um grupo novo de 

residentes. Sendo assim, nessa comunidade, observou-se a situa9ao de 

estabelecidos!outsiders, isto e, o grupo estabelecido atribuia aos seus membros 

caracteristicas humanas superiores, excluindo todos os membros do outro grupo do 

contacto social nao profissional. 0 controle social era mantido por meio das fofocas do 

tipo elogiosa e depreciativa. A pe9a central dessa configura9ao era um equilibrio 

instavel de poder. Esse diferencial de poder era baseado unico e exclusivamente no 

tempo de residencia dos moradores do bairro em analise. Devido a esse diferencial de 

poder, o grupo dos estabelecidos considerava-se humanamente superior em rela9ao ao 

grupo dos outsiders. 

Manuel Castells (2008) considera a identidade como um processo de constru9ao 

de significado baseado em um atributo ou conjunto de atributos culturais 

interrelacionados. 0 autor defende que para um determinado individuo, ou ainda um 

actor colectivo, pode haver identidades multiplas geradoras de contradi96es e tensi5es, 

tanto na auto-representa91io como na ac9ao social. Castells deterrnina tres forrnas e 

origens de constru9ao de identidades: a primeira e a identidade legitimadora, a segunda 

e a identidade de proj ecto e por fim, a identidade de resistencia. 

E de referir que as teorias anteriormente mencionadas se encontram articuladas 

entre si. Por exemplo, o interaccionismo simb6lico, a perspectiva dramaturgica do 

quotidiano de Goffman e a teoria de configura9ao, contemplando o par 

estabelecidos!outsiders de Elias, tern o intuito de examinar as interac9i5es sociais dos 

individuos em grupo e em situa9i5es de co-presen9a fisica. Este exame constitui o 
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objectivo primordial da presente pesquisa, isto e, analisar a interac9ao social de dois 

grupos (migrantes santiaguenses e nativos boavistenses) em diversas situa96es sociais. 

A perspectiva interaccionista se aproxima tambem da abordagem de 

representa9ao social, visto que ambas defendem que o individuo tende a adoptar 

determinados comportamentos corn base em interpreta96es que fazem das ac9oes dos 

outros. E de real9ar aqui que tantos os migrantes santiaguenses como os nativos da Boa 

Vista adoptam determinados comportamentos e atitudes em rela9ao aos seus pares, corn 

base em interpreta9oes que eles mesmos ou o seu grupo fazem das ac9oes do grupo 

rival. 

Norbert Elias, atraves do par conceptual estabelecidos/ outsiders, se aproxima de 

Goffman quando o autor discute o conceito de estigma. Considera-se que ambos os 

autores apontam que quando, nas rela9oes sociais, existem dois grupos rivais, um deles 

se considera estabelecido - normal, em oposi9ao ao outro, formado por outsiders -

estigmatizados, os quais sao sempre tidos como os maus da fita, os inferiores, os ruins. 

Finalmente, consta a verifica9ao, ou terceiro acto do processo, que consiste em 

confrontar os dados te6ricos corn a realidade observada. Para i9ar o conhecimento ao 

estatuto de ciencia, de modo a produzir conhecimento cientifico, a constata9ao de 

evidencias empiricas factual impoe-se. Sendo assim, para o tratamento e aniilise dos 

dados recolhidos, recorreu-se a aniilise de conteudo das entrevistas. Cappelle et al, 

(2003: 2; citando Minayo, 2000) afirma serum metodo mais comumente adoptado no 

tratamento de dados de pesquisas qualitativas. A aniilise de conteudo constitui "um 

conjunto de tecnicas de aniilise de comunica9ao visando obter, por procedimentos 

sistemiiticos e objectivos de descri9ao do conteudo das mensagens, indicadores 

( quantitativos ou nao) que permitam a inferencia de conhecimentos relativos as 

condi9oes de produ9ao/recep9ao destas mensagens" (Baldin, 1979: 42, apud Cappelle et 

al, 2003: 3). 

Uma grande limita9ao encontrada na elabora9ao da presente pesquisa prende-se 

ao facto de a investigadora ser nativa da Boa Vista. Durante a realiza9ao das entrevistas 

corn os migrantes de Santiago, muitos de!es, ao falarem do seu ponto de vista acerca dos 

nativos da Boa Vista, nao o fizeram da maneira mais espontanea. Por outro !ado, em 

rela9ao aos nativos, estes mostraram muita abertura e foram muito prestativos, tanto 

que, mesmo quando nao era intern;:ao da investigadora a recolha de determinados tipos 

de dados, contribuiram corn o fornecimento de informa96es que vieram a se revelar 

valiosas para a pesquisa. 
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Uma outra lacuna prende-se ao facto de a maioria dos interlocutores, tanto os 

migrantes santiaguenses como os aut6ctones da Boa Vista, se sentirem completamente 

inibidos perante o gravador-audio e nao conseguirem se expressar da melhor forma. Na 

ausencia desse instrumento, notou-se que eles se sentiam mais a vontade. Dessa forma e 

de modo a reduzir essa dificuldade, ap6s o periodo de entrevistas, havia sempre uma 

fase de conversa91io mais informal e logo em seguida a investigadora tentava escrever o 

maximo de informa9ao possivel retida ao longo da conversa informal. E de real9ar que, 

ap6s a aplica9ao das entrevistas, optou-se pela transcri91io integral de tudo quanto foi 

dito pelos entrevistados. De acordo corn Moreira (1994) "a transcri9ao integral oferece a 

vantagem de permitir todos os tipos de analise. Pode-se nao saber quais sao os aspectos 

analiticos no momento em que se faz a transcri91io, mas ao faze-la de forma integral, 

cria-se a possibilidade de nao se perder dados" (Moreira, 1994: 142). Mais tarde, aponta 

o autor, esses dados podem vir a ter uma certa utilidade e um enorme significado de 

modo a aprofundar outros assuntos. 

As falas utilizadas na presente Disserta91io respeitaram a lingua em que os 

interlocutores se expressaram, pelo facto de em Cabo Verde coexistirem duas linguas 

corn estatuto e fun95es diferentes: o portugues, que e a lingua oficial, e a lingua cabo

verdiana ou tambem conhecida como crioulo, que e a lingua matema. Essa nasceu da 

mistura de diversas linguas de povos oriundos de varias regioes, postos em contacto uns 

corn os outros, longe dos respectivos continentes de origem. Os seus vocabulos sao 

originarios do portugues adaptado a linguagem dos africanos. Segundo o Decreto - Lei 

n. 0 67/98, I Serie, n. 0 48, 7° Suplemento B. 0. de 31 de Dezembro de 1998, ao portugues 

estarao reservadas as fun95es de comunica91io formal: administra91io, ensino, literatura, 

justi9a, mass-media. Ao crioulo estao reservadas as fun95es de comunica91io informal, 

particularmente no dominio da oralidade. 0 citado Decreto-lei aprovou a titulo 

experimental o Alfabeto Unificado para a Escrita da Lingua Cabo-verdiana (ALUPEC). 

Sendo assim, as falas na sua quase totalidade foram transcritas em lingua cabo-verdiana, 

corn as respectivas tradu95es para o portugues, colocadas em notas de rodape, excepto a 

fala de um interlocutor nativo que optou por se expressar na lingua portuguesa. 

A presente Disserta9ao divide-se em quatro Capitulos. 0 primeiro Capitulo trata 

do enquadramento te6rico e divide-se em cinco sec95es: a primeira sec91io intitula-se 

"Interaccionismo Simb61ico"; a segunda, "Teoria das Representa95es Sociais"; quanto a 
terceira sessao, essa tern como titulo "A Abordagem de Goffman", onde se faz 

referencia ao conceito de estigma, a quarta sec91io trata da "Teoria de Configura91io, 
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Estabelecidos/Outsiders" do soci6logo Norbert Elias e por fim, a quinta sessao se refere 

ao "Conceito de Identidade de Manuel Castells". 0 segundo Capitulo faz alusao ao 

"Enraizamento Hist6rico da Coloniza9ao de Caho Verde - 0 Processo da Constru9ao da 

Identidade Nacional em um Arquipelago" e inclui tres sec96es que se intitulam: 

"Retrospectiva hist6rica: descoberta e coloniza9ao do arquipelago; "Constru9ao da 

Identidade Cabo-verdiana" e "O Bairrismo e o Particularismo dos Cabo-verdianos". 

Posteriormente, no terceiro Capitulo apresenta-se a "Caracteriza9ao da Ilha da Boa 

Vista", a sua descoberta/ achamento, o seu povoamento, a forma9ao da sociedade local, 

a sua hist6ria, a emigra9ao e o surgimento de um novo grupo social, e por ultimo, os 

factores de diferencia9ao entre as Ilhas da Boa Vista e de Santiago. Finalmente, o quarto 

Capitulo se intitula "Rela9ao entre boavistenses e santiaguenses: um choque cultural?" 

encontra-se dividido em seis sec96es: "Caracteriza9ao da Popula9ao Migrante da Ilha de 

Santiago"; "A Atitude dos Boavistenses face a Migra9ao dos Santiagueses a Ilha da Boa 

Vista"; "Imagem dos Aut6ctones da Boa Vista em rela9ao aos Migrantes de Santiago"; 

"Percep9ao e Experiencia de Discrimina9ao por parte dos Santiaguenses/ Imagem dos 

Migrantes Santiaguenses em rela9ao aos Boavistenses"; "Tensoes e Conflitos entre os 

Boavistenses e Santiaguenses"; e, por fim, "Interac9ao entre Nativos e Migrantes nos 

Espa9os Publicos". Ao final desta Disserta9ao procede-se as Considera96es Finais. 
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CAPITULOI 

INTERAC(:OES SOCIAIS ENTRE EST ABELECIDOS E 

OUTSIDERS: IDENTIDADES SOCIAIS, REPRESENTA(:OES 

SOCIAIS E ESTIGMA 

A presente Dissertac,:ao tern como objectivos principais caracterizar e analisar a 

interacc,:ao da populac,:ao nativa da Ilha da Boa Vista corn a populac,:ao migrante de 

Santiago naquela ilha, bem como a analise da representac,:ao social dos nativos em 

relac,:ao aos migrantes santiaguenses e destes em rela9ao a sociedade local. Em termos 

mais especificos pretende-se, do ponto de vista dos aut6ctones, caracterizar, 

compreender e explicar as suas representa96es e atitudes face aos migrantes 

santiaguenses relativamente a sua presen9a na ilha, no que se refere a inserc,:ao social e 

as interac96es sociais. No que diz respeito aos migrantes santiaguenses, pretende-se 

detectar e compreender as suas percepc,:oes acerca de aspectos como a discriminac,:ao e a 

inclusao social. 

Este capitulo tern como intuito apresentar e discutir as principais orienta96es 

te6ricas adoptadas neste trabalho de investigac,:ao. 

1. Interaccionismo Simbolico 

Os fundadores da escola do interaccionismo simb6lico ( em finais do seculo 

XIX) foram Charles Horton Cooley (1864-1924), W.I.Thomas (1863-1947) e George 

Herbert Mead (1863-1931 ). No entanto o termo "interaccionismo simb6lico" foi 

cunhado por Herbert Blumer em 1937. Os pontos comuns aos tres autores envolvem as 

concep96es da sociedade como um processo do individuo e da sociedade como 

estritamente inter-relacionados e do aspecto subjectivo do comportamento humano 

como uma parte necessaria no processo de formac,:ao e manutenc,:ao diniimica do "self' 

social e do grupo social (Baguette, 2007: 25). 

De acordo corn a interpretac,:ao de Blumer (1969: 82), a analise de George Mead 

baseada na interacc,:ao simb6lica assume que a sociedade humana e feita de individuos 

que tern "selves" (isto e, que fazem indica96es para si mesmos); que a acc,:ao individual 

e uma construc,:ao e nao um dado, erigida pelo individuo atraves da percep9ao e 

interpretac,:ao das caracteristicas das situa96es nas quais ele actua; que a acc,:ao grupal ou 

colectiva consiste do alinhamento de ac96es individuais trazidas pelas interpreta96es 

que os individuos alocam as ac96es dos outros ou consideram em termos de ac9ao de 
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cada um (Haguette, 2007: 28). Portanto, a sociedade humana deve ser vista como 

constituida de pessoas em ac9ao e a vida da sociedade deve ser vista como constituida 

das suas ac95es. As unidades actuantes podem ser individuos separados, colectividades 

cujos membros agem conjuntamente corn vistas a uma ac9ao comum, ou organiza95es 

actuantes em beneficio a uma constituencia. Quando os migrantes santiaguenses se 

deslocam a Boa Vista, eles interagem corn os nativos. Esta interac9ao tende a ser de 

diferentes tipos e em diferentes situa95es, pode ser no trabalho, na escola, na igreja, nas 

discotecas, nos bares, nas pra9as, nos chafarizes, etc. A rela9ao varia ou difere conforme 

o lugar e o tipo de situa95es. 

Segundo Haguette (2007: 29), na visao de George Mead o ser humano possui 

um self, isto quer dizer que da mesma forma que o individuo age socialmente corn 

rela9ao a outras pessoas, ele interage socialmente consigo mesmo. Toma-se objecto das 

suas pr6prias ac95es. 0 self e formado atraves das "defini95es" feitas por outros que 

servirao de referencial para que ele possa ver-se a si mesmo. 

Blumer, inspirado em Mead, conforme Teresa Haguette (2007: 35) aponta tres 

premissas basicas do interaccionismo simb6Iico: 1- o ser humano age corn rela9ao as 

coisas na base dos sentidos que elas tern para ele. Estas coisas incluem todos os objectos 

fisicos, outros seres humanos, categorias de seres humanos ( amigos ou inimigos ), 

institui95es, ideias valorizadas (honestidade), actividades dos outros e outras situa95es 

que o individuo encontra na sua vida quotidiana; 2- os sentidos destas coisas sao 

derivados ou surgem da interac9ao social que alguem estabelece corn seus 

companheiros; 3- estes sentidos sao manipulados e modificados atraves de um processo 

interpretativo usado pela pessoa ao tratar as coisas que ela encontra. 

Na 6ptica de Haguette (2007: 36), a interac9ao, ao fundar-se nas premissas 

supracitadas, permite desenvolver um esquema analitico da sociedade humana e da 

conduta humana que envolve certas ideias basicas relacionadas corn a natureza das 

seguintes materias: grupos humanos ou sociedades, interac9ao social, objectos, o ser 

humano como actor, a ac9ao humana e as inter-conexoes entre as linhas de ac9ao. 

Segundo a autora, numa visao do conjunto, estas ideias representam a forma como o 

interaccionismo simb6Iico ve a sociedade humana e a conduta. 

A sociedade humana ou a vida humana em grupo e vista como constituida de 

pessoas que interagem, isto e, pessoas em ac9ao que desenvolvem diferentes actividades 

que as colocam em diversas situa95es. 0 principio fundamental e que os grupos 

humanos, bem como a sociedade "existem em ac9ao" e devem ser vistos em termos de 
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acc;ao. E e por meio deste processo de permanente actividade que as estruturas e as 

organizac;oes sao estabelecidas. Sendo ass1m, a vida do grupo pressupoe 

necessariamente a interacc;ao entre os membros do grupo, isto e, a sociedade e 

constituida de individuos que interagem uns corn os outros e cujas actividades sao 

respostas de um a outro, ou em relac;ao de um a outro. Sendo assim, toma-se claro que a 

interacc;ao nao pode ser tratada ( embora admitida) meramente como um meio atraves do 

qua! as determinac;oes do comportamento passam a produzir o pr6prio comportamento. 

Segundo constatac;oes da investigadora, pelo facto de acharem que tudo de ma! que 

acontece na ilha, o culpado e sempre o badiu, ou pelo facto de a ilha enfrentar varios 

problemas sociais, concebem os migrantes como sendo os principais causadores desses 

problemas. Neste sentido, os nativos tern a tendencia a discriminar os migrantes de 

Santiago. 

0 sentido dos objectos para uma pessoa surge essencialmente da maneira como 

eles sao definidos por outras pessoas que corn ela interagem, que constitui o meio 

envolvente de qualquer pessoa, unicamente dos objectos que esta pessoa reconhece. 

Assim, para que se compreenda a acc;ao das pessoas, e necessario que se identifique o 

seu mundo de objectos. Os objectos ( em termos do seu sentido) sao criac;oes sociais, 

isto e, sao formados a partir do processo de definic;ao e interpretac;ao atraves da 

interacc;ao humana. A vida de um grupo humano dentro da perspectiva interaccionista 

representa um vasto processo de formac;ao, sustentac;ao e transformac;ao de objectos, na 

medida em que seus sentidos se alteram, alterando o mundo das pessoas. 

Na perspectiva de Blumer (1969: 15, apud Haguette, 2007: 37), o ser humano e 

capaz de fazer "indicac;oes" para si mesmo. Isto quer dizer que, ao confrontar o mundo 

dos objectos que o rodeia, ele deve interpretii-lo a fim de agir. Constr6i um "guia de 

acc;ao" ii Iuz desta interpretac;ao e nao somente responde aos factores que sobre eles 

actuam. Portanto, o ser humano vai construir uma linha de conduta na base de como ele 

interpreta os varios sinais que ele nota. Por exemplo o badiu, ao notar que os nativos 

nao gostam dele, tende a agir de modo a afrontar o nativo, ou entao, tende a agir na 

defensiva. 

A perspectiva interaccionista vai completamente em desacordo corn certas 

visoes existentes tanto na psicologia como nas ciencias sociais, que ignoram o processo 

de auto-interacc;ao, atraves do qua! o individuo manipula o seu mundo e constr6i a sua 

acc;ao. Segundo Haguette (2007: 38), para Blumer a normas de acc;ao humana se 

aplicam tanto para a acc;ao individual como para acc;ao colectiva. Afirma que a acc;ao 

Celsa do ceu Lima Neves 16 



Migrac;Qo Inter-insular, Interacc;Oo e Representac;Oes Sociais: Relac;Oes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e 
Migrantes da Ilha de Santiago 

conjunta ou a ac91io colectiva e constituida por meio de um processo interpretativo, 

quando a colectividade enfrenta situai,oes nas quais e chamada a agir. Esta ac9ao, apesar 

de ser composta da actividade de diferentes linhas da ac91io dos individuos 

componentes, nao constitui o somat6rio destas ac9oes. A ac91io conjunta tern sempre 

que operar atraves de um processo de "forma91io", isto e, embora certas ac9oes 

conjuntas aparentemente exibem formas estabelecidas e repetitivas de ac9ao, cada uma 

dessas instancias deve ser formada novamente. Aqui, Blumer vai criticar tambem as 

visoes dominantes na literatura das ciencias sociais que encaram estas formas repetitivas 

da ac91io conjunta como a forma natural da vida humana em grupo. Elas creem que a 

sociedade humana existe sob a forma de uma ordem estabelecida de vida atraves da 

aderencia a um conjunto de regras, normas, valores e san9oes, por exemplo, o conceito 

de "cultura" e de "ordem social". Na 6ptica de Blumer, nao e verdade que sao as regras 

que criam e sustentam a vida em grupo, mas e o processo social de vida em grupo que 

cria e mantem as regras. 

2. Teoria da Representa1yao Social 

A teoria da representa9ao social tern como importante contribui9ao a de Serge 

Moscovici (1994), psic6logo social frances fundamentado no conceito de representa9oes 

colectivas desenvolvido por Emile Durkheim. Segundo Nobrega (2003) apud (Silva et 

al, 2009: 5), Moscovici propoe uma nova concep9ao te6rico-conceptual capaz de 

responder as questoes originarias dos problemas da modernidade. 

Afirma Moscovici que 

as representa1;oes sao conjuntos diniimicos, seu status e o de uma produ9ao de 

comportamentos e rela9oes cam o meio, o de uma ac9ao que modifica uns e 

outros, e nao o de uma produ9ao, nem o de uma reac9ao a um determinado 

estfmulo exterior. Sao sistemas que tem uma 16gica pr6pria e uma linguagem 

particular, uma estrutura de implica9oes que se referem tanto a valores coma a 

conceitos (cam) um estilo de discurso pr6prio. Nao as consideramos coma 

opinioes sabre, nem imagens de, mas coma "teorias", coma "ciencias 

colectivas" sui generis, destinadas a interpreta9ao e a constru9ao da realidade 

(Moscovici, 2003 apud Arruda, 2002: 137-138). 

Serge Moscovici ressalta que a teoria das representa9oes sociais estuda a 

maneira pela qua! os individuos buscam compreender o mundo que os cercam. Portanto, 
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estuda-las e considerar que os seres humanos nilo apenas manipulam informa9oes ou 

agem sem exp!ica9oes, mas sobretudo, pensam. 

De facto como afirma Marcio de Oliveira (1999, apud Horochovski, 2004: 97) a 

no9ilo de representa9ilo trabalhada por Durkheim possibilitou a percep9ilo de ac9oes 

colectivas, independentemente do caracter econ6mico, politico, social ou cultural. Na 

sua 6ptica, o autor do referido termo objectivou atraves das representa9oes, 

compreender o grupo "nas suas rela<;oes cam as objectos que o cercam ". Outra 

possibilidade propiciada pelas representa96es e entender os comportamentos colectivos 

no espa90 e no tempo em que silo produzidos. 

Conforme Reigota (2002: 2), Moscovici afirma que as representa96es sociais silo 

oriundas do senso comum que se tern sobre um determinado tema, e portanto, silo 

constituidas por ideologias, preconceitos e caracteristicas especificas das actividades 

quotidianas sociais e profissionais. Ja, segundo Horochovski (2004: 98), o autor percebe 

as representa96es como entidades "quase tangiveis", presentes na realidade, que se 

manifestam em palavras e expressoes, em produ96es e consumo de objectos, em 

rela96es sociais. Para o autor, por um !ado "correspondem, a substiincia simb6lica, que 

entra na elabora9ilo e, por outro, a pratica que produz a dita substiincia, ta! como a 

ciencia ou os mitos correspondem a uma pratica cientifica e mitica" (Horochovski, 

2004: 98). 

Serge Moscovici (1985) questiona se as representa9oes sociais na sociedade 

actual silo equivalentes aos mitos e crenc,;as nas sociedades ditas primitivas? Remetem

se, portanto, a maneira que os homens pensam, agem, procuram compreender o sentido 

das suas ac9oes e pensamentos. Seu estudo "se focaliza na maneira pela qua! os seres 

humanos tentam captar e compreender as coisas que os circundam e resolver 'os lugares 

comuns' e quebra-cabe9as que envolvem seu nascimento, seus corpos, suas 

humilha9oes, o ceu que veem, os humores do seu vizinho e o poder a que se submetem" 

(Moscovici,1985: 2; apudHorochovski, 2004: 99). 

A psicologia social ve as representa9oes como fen6meno, que possui mobilidade 

e circularidade, diferente da estaticidade presente em Durkheim. Moscovici Iida corn as 

representa9oes de forma generica, como um conceito que envolve a ciencia, o mito, a 

religiilo, entre outros. Em Durkheim tratava-se de representa9ilo colectiva, a qua! 

posteriormente passou a ser denominada de representa9ilo social. A substitui9ilo de 

colectiva para social e, desta forma, uma maneira de acentuar essa diferen9a: ela deixa 

de ser um conceito que explica o conhecimento e crenc,;as de um grupo para se tomar um 
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fen6meno que exige explica,;ao e que produz conhecimento. As representa96es sao, 

entao, uma maneira de interpretar e comunicar, mas tambem de produzir e elaborar 

conhecimentos. 

As representa96es sociais tern como objectivo transformar o desconhecido em 

conhecido, o nao familiar em familiar. Tornar o estranho, o perturbador em algo 

pr6ximo, intimo, e seu intuito. Esse processo transformador e determinado pela 

linguagem, imagem e ideias compartilhadas por um dado grupo. 

No entanto, existe uma outra abordagem referente as "representa96es sociais", 

desenvolvida pela pesquisadora Denise Jodelet (2002). Esta alega que as 

"representa96es sociais" sao uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 

compartilhada, corn o intuito pratico, que contribui para a constru,;ao de uma realidade 

comum a um conjunto social (Arruda, 2002: 138). De acordo corn algumas 

constata96es, grande parte dos nativos da ilha da Boa Vista nao encara a presen,;a dos 

externos na sua terra de maneira positiva. Este sentimento e comum, foi socialmente 

elaborado, e socialmente compartilhado e vai ao encontro das ideias defendidas pela 

autora. Ela defende que a representa9ao social deve ser estudada articulando elementos 

afectivos, mentais e sociais, integrando, ao !ado da cogni9ao, da linguagem e da 

comunica9ao, as rela96es sociais que afectam as representa96es e a realidade material, 

social e ideal sobre a qua! eles vao intervir. Jodelet (2002; apud Arruda 2002: 139) 

sugere que, para abarcar o conjunto de componentes e rela96es contidos na 

representa,;ao social, vista como saber pratico, e preciso responder a tres perguntas 

importantes: quern sabe, e a partir de onde sabe? 0 que e como se sabe? Sohre o que se 

sabe, e corn que efeito? 

Essas tres perguntas dizem respeito a tres pianos que ela sintetizou no seguinte: 

as condi96es de produ9ao e de circula9ao das representa96es sociais; os processos e 

estados das representa96es sociais; e o estatuto epistemol6gico destas (rela,;ao da 

representa9ao corn o real). A partir do estudo de Moscovici (1961), passando por 

Jodelet, (1989) percebe-se que a representa9ao social constitui um modo de 

conhecimento sociocentrico, que segue as necessidades, os interesses e desejos do 

grupo, o que introduz uma certa "decalagem" corn rela9ao ao objecto em constru9ao. Os 

estados da representa,;ao social caracterizam-na como um saber social, conduzindo ao 

estudo do fen6meno de natureza cognitiva, orientadas por marcas sociais e as condi96es 

da sua genese. Tai estudo apoia-se no conteudo dessas representa96es e se da corn base 

no suporte desses conteudos: a linguagem, contida em documentos, praticas, falas, 
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imagens e outros. Jodelet (1989) introduz tambem, as condi96es da produ9iio das 

representa96es, ou seja, as grandes responsaveis pela possibilidade de explica9iio, de 

interpreta9iio do sentido que os grupos atribuem ao objecto representado. Para a autora, 

toda representa9iio e representa9iio de alguem e de alguma coisa. Toda representa9iio se 

refere a um objecto e tern um conteudo. E "alguem" que o formula e um sujeito social, 

imerso em condi96es especificas de seu espa90 e tempo. Portanto, Jodelet (2002) propoe 

tres grandes ordens de factores a serem levados em conta como condi96es de produ9iio 

das representa96es: a cultura (tomada no sentido amp lo e no mais restrito ), a 

comunica9iio e a linguagem (intra-grupo, entre grupos e de massas) e a inser9ao s6cio

econ6mica, institucional, educacional e ideol6gica (Arruda, 2002: 140). 

3. Abordagem de Goffman 

Na 6ptica de Goffman (1991), ao nivel do self, e perante a sua consciencia 

reflexiva, o individuo ere possuir um conjunto de atributos que o singularizam em 

rela9iio aos demais. Este conjunto de atributos e designado de imagem real. No entanto, 

as expectativas dos outros levam-no a atribuir a si pr6prio um conjunto de atributos que 

constituem a sua imagem virtual. E precisamente neste "jogo" de expectativas, que se 

constitui o quadro (frame) em que decorre a interac9iio social. 

0 autor supracitado introduz uma outra problematica, a de assumir papeis 

sociais, que coloca a questiio da alteridade. 0 autor define papel social niio s6 como um 

conjunto de regras ou modelos de ac9iio pre-estabelecidos socialmente, que definem um 

sistema de valores e de atitudes atraves dos quais se regulam os comportamentos e as 

expectativas dos individuos em cada situa9iio particular, mas principalmente aponta que 

o desempenho desses papeis depende da capacidade interpretativa e estrategica do actor. 

Goffman, reafirma que o processo de interac9iio e sempre dependente da quantidade e 

da capacidade de manipula9iio da informa9iio que cada actor consegue realizar no 

contexto de cada situa9iio particular. Os desempenhos dos actores sociais podem ou niio 

coincidir corn as expectativas normativas adstritas aos papeis, que a preserva9iio das 

normas da identidade pode resultar tanto em desvios como em conformidades 

(Goffman, 1988: 138). 

Goffman (1988: 149) refere que os desviados "niio sao pessoas, mas sim 

perspectivas geradas durante os encontros sociais, em virtude de normas nao cumpridas 

que eventualmente actuam sobre o encontro." Ele no entanto, distingue o desvio e o 

comportamento desviante, reflectindo os efeitos de cada um na ordem social, iniciando 
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corn a nrn,ao muito geral de um grupo de individuos que compartilham alguns valores e 

aderem a um conjunto de normas sociais que dizem respeito a conduta e atributos 

pessoais, pode chamar-se "destoante" a qualquer membro individual, que nao adere as 

normas e denominar desvio a suapeculiaridade (Goffman, 1988: 151). 

Prosseguindo na linha de abordagem da obra de Goffman, passa-se a discutir o 

conceito de estigma. Nos tempos antigos os gregos criaram o termo "estigma" que 

significava o conjunto de sinais corporais indicativos de algo extraordiniirio sobre o 

status moral de quern os apresentava. Estas marcas corporais eram feitas corn cortes ou 

fogo no corpo e avisavam que o seu portador era um escravo, ou criminoso ou traidor. 

Por esta razao, a pessoa deveria ser evitada, visto se tratar de um ser poluido (Goffman, 

1998: 11). 0 estigma nao somente apresenta um aspecto objectivo como as 

caracteristicas de uma ra9a ou de um determinado sexo ou ainda de actos e 

comportamentos religiosos ou de visivel pobreza, como tambem consiste em 

valoriza9ao subjectiva; por exemplo, se a pessoa e pobre, se e deficiente fisico, nao 

pode trabalhar tao bem quanto uma pessoa dita normal, e assim por diante. 0 estigma 

gera descredito e desvantagem, e a ideia de que o estigmatizado nao e completamente 

humano. 

0 estigma e um factor presente na vida da popula9ao migrante so bretudo dos 

que habitam em bairros degradados. Na Ilha da Boa Vista os migrantes inter-insulares e 

os da Costa Ocidental Africana sofrem a estigmatiza9ao pelo facto de habitarem em 

espa9os degradados. Na sociedade boavistense, a maioria dos "externos" vive na zona 

das barracas, apresenta marcas peculiares, pelas quais que se consegue identifica-los 

facilmente como pertencentes a esta zona (linguagem, vestuiirio, etc.). Na linguagem de 

Goffman, esta visibilidade resulta da "informa9ao social", que e transmitida par 

simbolos de estigma (Goffman, 1988: 53). Essa informa9ao, assim como o signo que 

transmite, e reflexiva e corporificada, isto e, transmitida pela pr6pria pessoa, o que se 

refere, atraves da expressao corporal, na presen9a imediata daqueles que a recebem, 

como diz o autor. Ainda, por vezes, basta a identidade social daqueles corn quern o 

individuo convive para serem tiradas, imediatamente, conclusoes sobre a sua identidade 

social. 

Por exemplo, no caso do presente estudo entre os migrantes santiagueses, 

provavelmente e uma minoria que causa disturbios na comunidade local. Contudo, 

verifica-se que nao e apenas esta categoria de actores sociais que e estigmatizada pela 

sociedade envolvente, os estigmatizantes tendem a generalizar esse sentimento. Surge 
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um sentimento de revolta por parte dos estigmatizados, revolta esta conduz ao 

desenvolvimento de uma especie de contra-cultura, de um "n6s", face a "eles", que 

consiste no resto da sociedade marginalizante. E esse sentimento leva a uma verdadeira 

negm;ao da ordem social e a defesa de uma outra ordem, em que os seus valores sao 

reconhecidos e logo, os individuos esperam readquirir a sua dignidade social. 

De acordo corn Goffman (1988: 11), a sociedade estabelece os meios de 

categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para 

os membros de cada uma destas categorias. Por seu !ado, os ambientes sociais 

estabelecem as categorias de pessoas que tern probabilidade de serem neles encontradas. 

As rotinas de rela9ao social em ambientes estabelecidos nos permitem um 

relacionamento corn "outras pessoas" sem aten9ao ou reflexao particular. Sendo assim, 

quando um estranho nos e apresentado, os primeiros aspectos nos permitem identificar a 

sua categoria e os seus atributos, ou seja, a sua "identidade social. 

Com base nestas preconcep95es, os actores sociais transformem-nas em 

expectativas normativas, em exigencias apresentadas de maneira rigorosa. Sendo assim, 

essas exigencias sao denominadas de demandas feitas "efectivamente", e o caracter que 

atribuimos ao individuo e encarado como uma caracteriza9ao "efectiva", uma 

identidade social virtual. Por seu turno, a categoria e os atributos que as pessoas, 

realmente possuem, serao chamados de sua identidade social real. 

Ainda de acordo corn Goffman (1998: 12), enquanto o estranho se en contra a 
nossa frente, deparamos corn evidencias que nos permitem ver que o individuo possui 

atributos que o torna diferente dos demais, que se encontram numa categoria desejavel. 

Sendo assim, deixa-se de considera-lo como criatura comum e total, reduzindo-o a uma 

pessoa estragada e diminufda. Tai caracterfstica e um estigma, especialmente quando o 

seu efeito de descredito e enorme ( em algumas situa<;oes ele tambem e considerado um 

defeito, uma fraqueza, uma desvantagem e constitui uma discrepiincia especifica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real). Existem tres tipos diferentes de 

estigmas: as abomina95es do corpo, isto e, as deforma95es fisicas; as culpas de cariz 

individual (vontades fracas, paixoes tiranicas ou nao naturais, cren9as falsas e rfgidas -

exemplos: disturbio mental, pnsao, v1c10, alcoolismo, homossexualidade, o 

desemprego, tentativas de suicfdio e comportamento polftico radical); por fim, ha os 

estigmas tribais de ra9a, na9ao e religiao e que podem ser transmitidos de gera9ao em 

gera9ao. 
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Goffman (1998: 14) afirma que em todos os tipos de estigmas encontram-se as 

mesmas caracteristicas sociol6gicas: um individuo que poderia ser facilmente recebido 

na rela9ao social quotidiana possui um tra90 que pode impor aten9ao e afastar aqueles 

que ele encontra, destruindo a possibilidade de aten9ao para outros atributos seus. Ele 

possui um estigma, uma caracteristica diferente da que havia previsto. Aqueles que nao 

se afastam negativamente das expectativas particulares serao chamados por Goffman de 

normais. Portanto, os normais acreditam que alguem corn um estigma nao seja 

certamente humano. Com base nisso, fazem-se diferentes tipos de discrimina96es, 

atraves das quais muitas vezes diminui-se as suas possibilidades de viver. 

Uma forma de o individuo estigmatizado suavizar a sua situa9ao e tentar corrigir 

directamente o que considera a base objectiva do seu defeito; por exemplo isso ocorre 

quando uma pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia plastica. 0 

objectivo aqui nao e a aquisir,:ao do status completamente normal, mas uma 

transformar,:ao do ego. 0 individuo estigmatizado pode, tambem, tentar corrigir a sua 

condir,:ao de forma indirecta, fazendo um grande esforr,:o no dominio de areas de 

actividades consideradas, geralmente como fechadas, por motivos fisicos e 

circunstanciais. 

Importante mencionar e que o individuo estigmatizado usa provavelmente o seu 

estigma para obter "ganhos secundarios" como desculpa pelo fracasso a que chegou por 

outras razoes. 0 estigmatizado pode tambem ver as privar,:oes que sofreu como uma 

benr,:ao secreta, essencialmente devido a crenr,:a de que o sofrimento muito pode ensinar 

a uma pessoa sobre a vida e sobre as outras pessoas. A pessoa estigmatizada tende a 

isolar-se, e na falta de feedback saudavel do intercambio social quotidiano corn os 

outros, se auto-isola, toma-se, possivelmente auto-desconfiada, deprimida, hostil, 

ansiosa e confusa. 

Quando os normais e os estigmatizados se encontram na situar,:ao de presenr,:a 

imediata uns dos outros, especialmente quando tentam manter conversar,:ao, ocorre uma 

das cenas mais importantes da sociologia, porque em muitos casos, esses momentos sao 

aqueles em que ambos os lados enfrentam directamente as causas e os efeitos do 

estigma. (Goffman, 1988: 23). Nessa relar,:ao, o individuo estigmatizado se sente 

inseguro quanto a maneira em relar,:ao a maneira como os normais o identificarao e o 

receberao. Surge a sensa9ao de ele nao saber aquilo que os outros estao pensando dele. 

Muitas vezes o individuo estigmatizado, em vez de se retrair, pode tentar aproximar-se 

de contactos mistos corn agressividade, mas isso pode provocar nos outros um conjunto 
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de respostas desagradaveis. Deste modo, surgem situa9oes de conflitos entre os 

estigmatizados e os ditos normais. 

E precisamente o que acontece corn os migrantes santiaguenses e nativos da Ilha 

da Boa Vista, principalmente, em espa9os publicos onde interagem, originado casos de 

disputas e conflitos entre os dois grupos. A pessoa estigmatizada, por vezes, vacila entre 

o retraimento e a agressividade, correndo de um, para outro, tomando manifesta, uma 

modalidade essencial na qua! a interac9ao face a face pode tornar-se muito violenta. 

Sendo assim, os individuos estigmatizados terao motivos suficientes para acharem que 

as situa9oes sociais mistas provocam uma interac9ao angustiada, do mesmo modo que 

tambem se suspeita que os considerados normais tern a mesma percep9ao. 0 individuo 

estigmatizado pode ser muito agressivo ou muito timido. Tanto os estigmatizados como 

os ditos normais percebem uma fonte potencial de mal-estar na interac9ao e ambos 

estao conscientes desta percep9ao. 

Havendo uma discrepiincia entre a identidade virtual e a identidade real de um 

individuo e sendo essa discrepiincia conhecida, ela deteriora a sua identidade social e 

tern como efeito afastar o individuo da sociedade e de si mesmo, de ta! modo que ele 

acaba por ser uma pessoa desacreditada, frente a um mundo nao receptivo, isto e, toma

se uma pessoa estigmatizada pela sociedade (Goffman, 1988: 28). As pessoas 

estigmatizadas tern a tendencia para se reunirem em pequenos grupos sociais cujos 

membros derivam todos da mesma categoria, estando esses pr6prios grupos sujeitos a 

uma organiza9ao, que os engloba em maior ou menor medida. Por exemplo, os 

migrantes santiagueses residentes em "Sal-Rei" vivem em "guetos" separados da zona 

principal, portanto, estes tendem a isolar-se ainda mais, o que dificulta, deste modo, a 

sua integra9ao a comunidade local. 

4. Norbert Elias: Configura~oes e o par Estabelecidos/ Outsiders 

Conforme sera visto no decorrer desta Disserta9ao, pode-se considerar que os 

nativos da Ilha da Boa Vista e os migrantes santiaguenses formam uma configura9ao. 

Na vida diaria, e usual nao se distinguir a estigmatiza9ao ,grupal do preconceito 

individual e, menos ainda, relaciona-los entre si. Na Boa Vista, como em muitos outros 

lugares, veem-se membros de um grupo estigmatizando os de outro, nao por suas 

qualidades individuais, mas por eles pertencerem a um grupo colectivamente 

considerado diferente e inferior. 
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A leitura da obra de Elias permite identificar as rela96es de poder como algo 

presente no dia-a-dia. 0 poder nao se resume it luta entre as grandes na96es, o termo 

"excluidos" nao se refere apenas aos paises ditos subdesenvolvidos ou situados na 

periferia do mundo capitalista globalizado. As rela96es sociais descritas pelo par 

estabelecidos/outsiders podem ser encontradas em todas as rela96es humanas e, na 

maior parte das vezes, nao sao os actores sociais que escolhem a posic;ao que irao 

ocupar. 

Na presente Dissertac;ao, buscou-se elaborar uma analogia entre a linha te6rico

interpretativa desenvolvida por Norbert Elias, particularmente em sua conhecida obra 

em cujo titulo ja se destaca um dos seus fulcros analiticos - atraves do conceito de 

outsiders-, e o tema ora enfocado, na medida em que praticamente e o que acontece nas 

rela96es sociais entre os nativos boavistenses e os migrantes santiaguenses. Estes 

encontram-se em uma situa9ao de inferioridade em rela9ao aos aut6ctones da Ilha das 

Dunas. Tomando por referencia os termos de Norbert Elias, pode-se afirmar que os 

nativos se consideram superiores aos migrantes santiaguenses, encarando-os como uma 

ameac;a it ordem estabelecida e ao born funcionamento da sociedade boavistense. 

Sendo assim, se entende que os boavistenses e os migrantes santiaguenses 

formam uma configura9ao em que se inter-relacionam as diversas actividades que tern 

lugar no quotidiano dos individuos e grupos, como no trabalho, na escola (no caso das 

crianc;as, dos seus mestres, dos quadros do staff, dos pais dos alunos), na familia, nos 

espac;os publicos e assim por diante. 

Antes de prosseguir na aplicac;ao dessa linha te6rica se faz necessario um 

apanhado acerca do que consiste o conceito de configura9ao para Norbert Elias. Para 

Elias (2000: 184), configurac;ao significa modos de interacc;ao que constituem a rede de 

interdependencias formada pelas relac;oes entre os individuos que compoem uma 

determinada organizac;ao social. Essas configura9oes sao consequencias das varias 

possibilidades de interacc;ao social vivida pelo individuo ou pelo grupo e podem ser 

intemas ou extemas. E deste modo que, conforme acima referido, e possivel considerar 

que os nativos da Ilha da Boa Vista e os migrantes santiaguenses formam uma 

configurac;ao. 

Na visao de Sallas (2001, apud Medeiros, 2007: 170), em qualquer situac;ao e 

em qualquer configurac;ao, o poder funciona sempre como um elemento essencial. 

Considerando o poder como um atributo das rela96es sociais, e fruto do contacto entre 

os individuos e das suas ac96es a todo o instante, sejam elas no campo politico, 
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econ6mico, cognitivo, etc. Desse modo, Elias nao toma o poder como algo que se "poe 

na bolsa" (Gebara e Lucena, 2005, apud Medeiros, 2007: 170), isto e, algo concreto que 

esta nas maos de um grupo social (relacionado essencialmente ao controle de coisas, de 

objectos e de pessoas). Em Elias, "o conceito de poder deixou de ser uma substancia 

para se transformar numa rela91io entre duas ou mais pessoas e objectos naturais; assim, 

o poder e um atributo dessas rela96es que se mantem num equilibrio instavel de for9as" 

(Sallas, 2001, apud Medeiros, 2007: 170). 

De facto, se o poder tern como fonte o modo como se dao as rela96es humanas 

mais diversas, tambem assume as mais variadas formas. Na linguagem de Norbert Elias, 

isso significa que ha grupos ou individuos que "podem reter ou monopolizar aquilo que 

os outros necessitam, como por exemplo, comida, amor, seguran9a, conhecimento, etc. 

Sendo assim, na teoria de Elias, o poder nao se resume ao que ocorre entre senhores e 

servos, dominadores e dominados, enquanto classes ou grupos sociais opostos, mas 

pode ocorrer entre individuos de uma mesma familia, entre membros de bairros 

vizinhos, podendo se mostrar nas mais diversas situa96es, como por exemplo, nas mais 

diversas situa96es das actividades quotidianas. 

Quanto as no96es de establishment e established, sao utilizadas para determinar 

grupos e individuos que ocupam posi96es de prestigio e poder. Para Elias (2000: 15), 

um establishment diz respeito a um grupo que se auto-percebe e que e reconhecido 

como uma "Boa Sociedade", mais poderosa e melhor, que constr6i e busca manter uma 

identidade social construida a partir de uma combina91io singular de tradi91io, autoridade 

e influencia: os established fundam o seu poder no facto de serem um modelo moral 

para os outros. Esse termo e utilizado para designar "a minoria dos melhores" nos mais 

diversos campos ou areas. 

Algumas vezes observa-se que os membros dos grupos mais poderosos que os 

outros grupos interdependentes se auto-percebem como humanamente superiores. Aqui 

pode-se citar, mais uma vez, o caso de alguns boavistenses que se auto-percebem como 

humamente superiores aos migrantes santiaguenses. 

Na 6ptica de Elias (2000: 19), essa superioridade constitui a auto-imagem dos 

grupos que em termos do seu diferencial de poder, silo evidentemente superiores a 

outros grupos interdependentes, quer se trate dos senhores feudais em rela91io aos 

viloes, dos "bran cos" em rela91io aos "negros", dos gentios em rela91io aos judeus, dos 

protestantes em rela91io aos cat6licos e vice versa, dos homens em rela91io as mulheres, 
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dos estados nacionais grandes e poderosos em rela9ao aos seus hom6logos pequenos e 

relativamente impotentes. 

Os grupos mais poderosos, na ma10na desses casos, vem-se como entes 

"melhores", dotados de uma especie de carisma grupal, de uma certa virtude que e 

compartilhada por todos os seus membros e que falta aos outros. Em todos esses casos, 

os individuos "superiores" podem fazer corn que os individuos inferiores se sintarn eles 

mesmos humanarnente menos importantes. 

Em qualquer configura9ao de estabelecidos e outsiders (um outsider e aquele ou 

aqueles individuos que estao excluidos do grupo considerado estabelecido, que sao 

considerados inferiores, e ainda sao tidos como nao observantes das normas e regras 

impostas pelos estabelecidos), o grupo estabelecido atribui aos seus membros 

caracteristicas humanas superiores e as exclui de todos os membros do outro grupo. No 

presente estudo, o que acontece corn os boavistenses em rela9ao aos migrantes da Ilha 

de Santiago se assemelha bastante corn essa concep9ao: os primeiros se auto-percebem 

como humanarnente superiores aos ultimos, tendendo a mante-los socialmente distantes 

dos seus circuitos sociais. Muitas vezes, o grupo estabelecido utiliza como arrnas 

poderosas contra os outsiders a exclusao e a estigmatiza9ao, de modo a preservar a sua 

identidade e afirmar a sua superioridade. 

Nos contextos em que distin95es entre outsiders/estabelecidos ocorrem, essas se 

encontrarn sob formas especificas, diferenciais, de pod er entre os grupos inter

relacionados, e adquirem significado de delimitai,;ao de fronteiras, de linhas de 

demarca9ao entre quern pertence e quern nao pertence ao grupo dominante. Muitas 

vezes, essas linhas demarcat6rias se dissimularn, podendo ate mesmo serem percebidas 

de modo naturalizado aos olhos menos advertidos do observador, por outras 

caracteristicas marcantes dos grupos em questao, tais como a cor ou a classe social. 

De acordo corn Elias (2000: 22), embora possa variar muito a natureza das 

fontes de poder em que se fundarnentam a superioridade social e o sentimento de 

superioridade humana do grupo estabelecido em rela9ao ao grupo de fora, a pr6pria 

configura9ao estabelecidosloutsiders mostra, em contextos diversos, caracteristicas 

comuns e constantes. Por exemplo a configurai,;ao estabelecidos/outsiders na 

microsc6pica Ilha da Boa Vista podera apresentar caracteristicas iguais a de qualquer 

outro sitio do universo; o que interessa ressaltar e como se dao as varia95es e, 

frequentemente, as divergencias entre as fontes de poder. 
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Cumpre referir que, conforme chama aten9iio o autor supracitado, ha uma 

· tendencia para discutir o problema da estigmatiza9iio social como se fosse uma simples 

questiio de pessoas que demonstram, individualmente, um desapre90 acentuado por 

outras pessoas. Diz ainda, que um modo conhecido de conceituar esse tipo de 

observa9iio e classifica-la como preconceito. No entanto, prossegue o autor dizendo que 

uma pre-condi9iio decisiva de qualquer estigmatiza9iio eficaz por parte de um grupo 

estabelecido ea de que e necessario que haja um equilibrio instavel de poder. Isto e, um 

grupo s6 pode estigmatizar outro corn eficacia quando o primeiro se encontra bem 

instalado em posi96es de poder, das quais o grupo estigmatizado e excluido. 

Na 6ptica de Elias (2000: 24), rotular um grupo como sendo de "valor humano 

inferior" constitui uma das armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, 

como meio de manter a sua superioridade social. Nesta situa9iio, o estigma social 

imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na auto

imagem deste e, corn isso, enfraquece-lo e desarma-lo. 

Um dos aspectos relevantes do tipo de rela9iio estabelecidos - outsiders e a 

complementaridade entre o carisma grupal ( do pr6prio grupo) e a desonra grupal ( dos 

outros). Este facto, fomece um indicio da barreira emocional erguida neste tipo de 

figura9iio pelos estabelecidos contra os outsiders. 

Tai como defende Elias (2000: 26), os grupos dominantes corn uma grande 

superioridade de for9as atribuem a si mesmos, como colectividades, assim como 

aqueles que os integram (familias e individuos), um determinado carisma grupal. Todos 

os que pertencem a esse grupo participam desse carisma. No entanto, tern um preyo a 

pagar. A participa9iio na superioridade de um grupo, no seu carisma grupal singular e a 

recompensa pela submissiio as normas especificas do grupo. Esse preyo tern que ser 

pago por cada um dos seus membros, por meio da sujeiyao da sua conduta a padroes 

especificos de controle dos afectos. Usualmente, os elementos dos grupos outsiders siio 

tidos como niio cumpridores dessas normas e restri96es. Eles siio vistos colectivamente 

e individualmente como an6micos. 0 contacto mais profundo corn eles e sentido corn 

repugnancia, e visto como uma ameaya de uma "lnfec9iio An6mica" para corn os 

membros do grupo estabelecido que poderiio ficar sob a suspeita de estarem rompendo 

corn as normas e tabus do seu grupo. Na base dessa anomia, perceptive! em um nivel 

mais imediato de observayiio, se encontram as re!ayoes de poder que se expressam na 

pr6pria forma de interacyiio entre os "de dentro" e os "de fora". 
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De acordo corn Norbert Elias (2000: 171), num ambiente mais ou menos estavel, 

o c6digo de conduta mais sofisticado e o maior grau de auto-controle tendem a ser 

associados a um grau mais elevado de disciplina, prudencia, previdencia e coesiio 

grupal. Isso resultara em recompensas sob a forma de status e poder, em contrapartida 

as limitac;oes impostas e da relativa perda da espontaneidade. A adesiio ao c6digo 

comum funciona para os membros do grupo como uma insignia social. Reforc;a o 

sentimento de inserc;iio grupal conjunta em relac;iio aos "inferiores", que tendem a exibir 

menor controle nas situac;oes em que os "superiores" o exigem. Ainda de acordo corn 

Elias (2000: 171), as pessoas "superiores" siio treinadas a respeitar normas desde a 

infancia e as "inferiores" por sua vez, tendem a rompe-las. 0 desrespeito a essas 

normas, portanto, e um sinal de inferioridade social e desperta nos grupos "superiores", 

conforme a situac;iio, raiva, hostilidade, repulsa ou desdem. Enquanto a adesiio a um 

c6digo comum facilita a comunicac;iio, infringi-lo cria barreiras. 

E de referir ainda, a questiio dos conceitos usados pelos grupos estabelecidos 

como meios de estigmatizac;iio, que podem variar de acordo corn as caracteristicas 

sociais e as tradic;oes de cada grupo. Em certos casos, niio tern nenhum sentido fora do 

contexto especifico em que sao empregados, mas mesmo assim, ferem profundamente 

os outsiders, porque os grupos estabelecidos costumam encontrar um aliado numa voz 

interior dos seus inferiores sociais, porque a estigmatizac;iio muitas vezes provoca nos 

outsiders implicac;oes de desonra e infelicidade. 

Em determinadas sociedades humanas ( em sociedades onde ha essa distinc;ao 

entre estabelecidos e outsiders), a maioria das pessoas que se consideram superiores 

utiliza certos termos que estigmatizam outros grupos e que s6 fazem sentido no contexto 

de relac;oes especificas entre estabelecidos e outsiders (por exemplo "badiu" na 

sociedade local boavistense, como sera visto nesta Dissertac;ao ). Todos esses termos 

simbolizam o facto de que e possivel envergonhar um individuo integrante de um grupo 

outsider, por motivos criados e recriados, como o de ele nao ficar a altura das normas do 

grupo superior, por ser an6mico em termos dessas normas. A anomia vem a ser a 

censura mais frequente a lhes ser feita; repetidamente constata-se que outsiders sao 

vistos pelo grupo estabelecido como indignos de confianc;a, indisciplinados e 

desordeiros. Por outro !ado, os outsiders nao dispoem de termos estigmatizantes 

equivalentes para se referirem ao grupo estabelecido. Mesmo quando dispoem de 

termos desse tipo para que seus membros se comuniquem entre si, estes sao inuteis 

como armas numa disputa de insultos, porque um grupo de outsiders nao tern como 
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envergonhar os membros de um grupo estabelecido: o equilibrio de poder entre eles e 

muito desigual, seus termos estigmatizantes nao significam nada, nao tern poder de feri

los. Quando eles come9am a ser insultuosos, e sinal de que a rela9ao de foryas esta 

mudando (Elias, 2000: 27). 

Os grupos estabelecidos que dispoem de uma grande margem de poder tendem a 

construir imagens acerca de seus grupos outsiders nao apenas como desordeiros que 

desrespeitam as leis e as normas ( as leis e as normas dos estabelecidos ), mas tambem 

como sujos, individuos que contrariam as boas normas de higiene. Mais importante 

ainda, ter presente que, quando a um grupo e atribuida ma reputa9ao, e provavel que ele 

corresponda a essa expectativa. 

Retomando e.m sintese, de acordo corn Elias (2000: 31 ), muitas vezes as rela96es 

estabelecidos-outsiders nao sao baseadas apenas em diferen9as raciais ou etnicas, mas 

sim pelo facto de um dos grupos, o estabelecido, ser dotado de recursos superiores de 

poder. Seu oposto, o outro, e tido por um grupo outsider, inferior em termos do seu 

diferencial de poder e contra o qua! o grupo estabelecido pode e deve cerrar fileiras. 

Aqui, mais uma vez, se pode citar o estudo da pequena comunidade de Winston Parva, 

onde havia uma clara divisao nci seu interior, em que os moradores mais antigos, o 

grupo de estabelecidos desde longa data, mantinham uma rela9ao dialectica contra o 

grupo mais novo de residentes, tratados como outsiders. 0 grupo estabelecido cerrava 

fileira contra eles, os estigmatizava, de maneira geral, como pessoas de menor valor 

humano. Considerava que lhes faltava a virtude humana superior ( o carisma grupal 

distintivo) que o grupo humano atribuia a si mesmo (Elias, 2000: 19). Portanto, o poder 

de exclusao dos estabelecidos contra os outsiders provinha do facto de que os 

moradores de uma area, na qua! viviam as "familias antigas" (instalados na regiao ap6s 

duas ou tres gera96es ), consideravam-se humanamente superiores aos residentes da 

parte vizinha da comunidade, de forma9ao mais recente. Recusavam-se a manter 

qualquer contacto social corn eles, excepto o exigido por suas actividades profissionais; 

juntavam-nos todos num mesmo saco, como pessoas de uma especie inferior. Em suma 

tratavam todos os recem chegados como pessoas que nao se inseriam no grupo, como 

"os de fora". Esses pr6prios recem-chegados depois de algum tempo pareciam aceitar, 

como uma especie de resigna9ao e perplexidade, a ideia de pertencerem a um grupo de 

menor virtude e respeitabilidade, o que s6 se justificava em termos de sua conduta 

efectiva, no caso de uma pequena minoria (Elias, 2000: 20). Sendo assim, nessa 

pequena comunidade, deparava-se corn o que parece ser uma constante universal em 
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qualquer figurac;ao de estabelecidos- outsiders: o grupo estabelecido atribuia a seus 

membros caracteristicas humanas superiores: excluia todos os membros do outro grupo 

do contacto social nao profissional corn seus pr6prios membros; e o tabu em tomo 

desses contactos era mantido por meios de controle social como a fofoca elogiosa, no 

caso dos que o bservavam, e a ameac;a de fofocas depreciativas contra os suspeitos de 

transgressao. 

A estigmatiza9ao dos estabelecidos contra os outsiders e ao mesmo tempo 

incorporada e rejeitada pelos ultimos; eles podem se sentir inferiores, e, no entanto, 

lutam contra essa inferiorizac;ao. As armas utilizadas podem ser o uso da violencia, a 

delinquencia, o vandalismo, etc. De uma forma geral, tendem a adoptar 

comportamentos an6micos, de modo a afrontar os estabelecidos. 

As denominadas "relac;oes raciais" constituem um tipo especifico de relac;oes 

entre estabelecidos e outsiders. Os factos dos membros divergirem em sua aparencia 

fisica, ou de falarem corn um sotaque e uma fluencia diferentes servem como sinais de 

reforc;os que tornam mais facil, mais aparente, aos integrantes de ambos os grupos -

estigmatizadores e estigmatizados - reconhecerem as suas posic;oes. As tensoes e os 

conflitos de grupo inerentes a essa forma de rela9ao podem se manter latentes ( o que e 

usual quando os diferenciais de poder sao enormes) ou aparecer abertamente sob a 

forma de conflitos constantes ( o que normalmente acontece quando a relac;ao de poder 

se altera em favor dos outsiders). 

As desigualdades econ6micas e materiais tambem sao relevantes para entender 

as rela96es entre estabelecidos e outsiders. A supremacia dos aspectos econ6micos tern 

maior peso quando o equilibrio de poder entre os adversarios e mais desigual ( quando 

pende mais acentuadamente a favor do grupo estabelecido ). Quando menos isso 

acontece, mais claramente reconheciveis se tornam os aspectos nao econ6micos das 

tensoes e conflitos. 

A estigmatizac;ao, como um aspecto de relac;ao entre estabelecidos e outsiders, 

associa-se muitas vezes a um tipo peculiar de fantasia colectiva criada pelo grupo 

estabelecido. Ela revela e em simultaneo justifica a aversao ( o preconceito) que os seus 

membros sentem perante os que compoem o grupo outsider. Em simultiineo, essas 

mesmas formas de manifestac;ao negativas expressam a importancia, para os 

estabelecidos, da presen9a dos outsiders, ja que e a oposi9ao que permite demarcar as 

linhas de fronteira, de pertenc;a ao grupo que se considera privilegiado. E de salientar 

que o estigma social que o grupo dos estabelecidos atribui ao grupo dos outsiders 
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, transforma-se, na sua imagina9ao, num estigma material, isto e, coisificado. Aparece 

como algo objectivo, dado, existente entre os outsiders, devido a sua pr6pria natureza 

ou a obra dos deuses (Elias, 2000: 35). No entanto, seja qua! for o caso, os grupos 

outsiders exercem pressoes secretas ou manifestas corn o intuito de minimizar os 

diferenciais de poder responsaveis pela sua situa9ao inferior, ao passo que os grupos 

estabelecidos fazem o mesmo no sentido de preservar ou aumentar esses diferenciais. 

No estudo levado a cabo na pequena comunidade de Winston Parva, Norbert 

Elias (2000) analisou a maneira como um grupo de pessoas e capaz de monopolizar as 

oportunidades de poder e utiliza-las para marginalizar e estigmatizar membros de outro 

grupo muito semelhante. Dessa forma, identificou um grupo de estabelecidos que se 

encontra num momento em que a situa9ao de superioridade estava consolidada, sem 

sofrer maiores amea9as. 

A pr6pria existencia de outsiders que nao compartilham do mesmo reservat6rio 

de mem6rias comuns nem tampouco das mesmas normas de respeitabilidade do grupo 

estabelecido age como um factor de irrita9ao. E entendida pelos membros do grupo 

estabelecido como um ataque a sua imagem e ao seu ideal do n6s. A rejei9ao e 

estigmatiza9ao dos outsiders constituem o seu contra-ataque. 0 grupo estabelecido 

sente-se for9ado a repelir aquilo que vivencia como uma amea9a a sua superioridade de 

poder ( em termos da sua coesao e do seu monop6lio dos cargos oficiais e das 

actividades de lazer) e a sua superioridade humana, o seu carisma colectivo, por meio de 

contra-ataques, de rejei96es e humilha96es continuas do outro grupo. 

Para o autor supra mencionado, a circula9ao de comentarios depreciativos e as 

manchas perpetradas sobre a auto-imagem dos outsiders podem ser consideradas tra9os 

permanentes desse tipo de configura9ao. Em muitos casos eles se tomam rotineiros e 

podem durar muito tempo. Nas rela96es entre estabelecidos e outsiders esses, por vezes, 

sofrem de uma imagem do "n6s" maculada. Sendo assim, adoptam comportamentos 

contrarios as normas vigentes na sociedade local. Por vezes, os integrantes do grupo de 

estabelecidos tern medo do contacto corn um grupo que aos olhos do individuo e do seu 

semelhante e an6mico. Ocorre porem, que os membros do grupo outsider infringem 

normas que eles estao obrigados a observar (por exemplo nao fazer o uso de facas em 

situa96es de conflito) e de cuja observiincia dependem do seu auto-respeito e o respeito 

dos outros individuos. 

No estudo de Norbert Elias realizado na pequena cidade da Inglaterra, o grupo 

de estabelecidos sentia-se exposto a um ataque triplice contra o seu monop6lio das 
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fontes de poder, contra o seu carisma colectivo e contra as suas normas grupais. 

Rejeitam o que vivenciam como um ataque, cerrando suas fileiras contra os recem

chegados, excluindo-os e humilhando-os. Os outsiders pelo menos quando da sua 

chegada inicial, dificilmente teriam a inten9ifo de agredir os antigos residentes, mas 

foram colocados numa infeliz situa9ao, muitas vezes humilhante. 

Elias nos faz identificar as rela96es de poder como algo presente no nosso dia-a

dia. 0 poder nao se resume a luta entre as grandes na96es, os excluidos nao sao apenas 

os paises subdesenvolvidos, portanto, ha estabelecidos e outsiders em todas as rela9oes 

humanas e na maior parte das vezes nao sao os individuos que escolhem a posi9ao que 

irao ocupar. 

5. Conceito de ldentidade segundo Manuel Castells 

No que diz respeito aos actores sociais, Castells (2008: 22) entende por 

identidade o processo de constru9ao de significado corn base em um atributo cultural, 

ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o (s) qua! (ais) prevalece 

(m) sobre outras fontes de significado. Ainda, na 6ptica do autor, para um determinado 

individuo, ou ainda um actor colectivo, pode haver identidades multiplas. No entanto, 

essa pluralidade e fonte de tensao e contradi9ao tanto na auto-representa9ao quanto na 

ac9ao social. 

Ainda, de acordo corn o mesmo autor, do ponto de vista sociol6gico toda e 

qualquer identidade e construida. A questao crucial que se coloca, diz respeito a como, a 

partir de que, por quern, e para que isso acontece. A constru9ao de identidades vale-se 

da materia-prima fornecida pela hist6ria, geografia, biologia, institui96es produtivas e 

reprodutivas, pela mem6ria colectiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revela9oes de cariz religioso. No entanto, todos esses materiais sao processados pelos 

individuos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em fun9ao de 

tendencias sociais e projectos culturais enraizados em estrutura social, bem como na sua 

visao de tempo/espa90. Castells sugere a hip6tese de que, em linhas gerais, quern 

constr6i a identidade colectiva, e para que essa identidade e construida, sao em grande 

medida os determinantes do conteudo simb6lico dessa identidade, bem coma de seu 

significado para aqueles que corn ela se identificam ou dela se excluem. 0 autor propoe 

uma distin9ao entre tres formas e origens de constru9ao de identidades: identidade 
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legitimadora1; a identidade de projecto2 e par fim a identidade de resistencia3. Essa 

ultima parece mais se aprox1mar na presente investiga9ao das atitudes e 

comportamentos de ambos os grupos aqui enfocados. Sendo assim, os migrantes 

santiaguenses constituem a categoria social que se encontra em "posi95es subaltemas" e 

estes vao construir resistencia as identidades colectivas dos boavistenses que pertencem 

ao grupo de domina9ao (talvez pelo facto de terem nascido nessa ilha e de serem a 

maioria), consequentemente, ira gerar casos de conflitos, tensoes e disputas entre os 

dois lados. 

Considera-se que o modo de agir dos boavistenses tambem se aproxima do 

conceito de identidade de resistencia formulado por Castells (tipo de identidade que 

defende o status qua, baseado nas normas que, segundo a visao dos residentes, sao pre

existentes a chegada dos migrantes de Santiago, j a faziam parte do seu estilo de vida, 

etc.). E de referir que a adop9ao da ideia de identidade similar a do tipo de resistencia, 

formulada por Manuel Castells, sera melhor compreendida quando se menc10nar as 

abordagens de Elias e de Goffman. 

E de referir que o interaccionismo simb6lico defende que a sociedade e vista 

como um processo em que os individuos se encontram estritamente interrelacionados, 

ou seja, que ela e composta de pessoas em constante interac9ao e que levam a cabo 

diversas actividades e em situa95es distintas, o que vai de encontro ao conceito de 

configura9ao de Norbert Elias, avarn;:ado anteriormente, significando a rede de 

interdependencias formadas pelas rela9oes entre os individuos que compoem uma dada 

organiza9ao social. 

Ainda, na linha do interaccionismo simb6lico, as ac95es individuais ou 

colectivas sao consequencias das interpreta95es que os indivf duos fazem das ac95es dos 

outros. Portanto, o ser humano constr6i uma linha de conduta baseada nos factos que ele 

observa e interpreta. Assim, entende-se que essa perspectiva aproxima-se da teoria 

1 Introduzidas pelas instituir,;oes dominantes da sociedade corn o objectivo de expandir e racionalizar sua 
dominar,;ao em relar,;ao aos actores sociais. (Castells, 2008: 24). 
2 Quando os actores sociais, utilizando-se de qualquer tipo material cultural ao seu alcance, constroem 
uma nova identidade capaz de redefinir sua posir,;ao na sociedade e, ao faze-lo, de buscar a transforma1yao 
de toda a estrutura social. (Castells, 2008: 24). 
3 A identidade de resistencia e criada por actores que se encontram em posii;:oes/condir,;oes desvalorizadas 
e/ou estigmatizadas pela 16gica da dominar,;ao, construindo assim, trincheiras de resistencia e 
sobrevivencia corn base em princfpios diferentes dos que permeiam as instituir,;oes da sociedade, ou 
mesmo opostos a esses ultimos. Esse tipo de construi;:ao de identidade leva a formai;ao de comunas ou 
comunidades, dando origem a formas de resistencia colectiva face a uma pressao, que do contrario, nao 
seria suportavel, em gera\ corn base em identidades que, aparentemente, foram definidas corn clareza pela 
hist6ria, geografia ou biologia, facilitando assim a "essencializar,;ao" dos limites da resistencia (Castells, 
2008: 24). 
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centrada no conceito de representa96es sociais, a qua! se propoe a analisar o modo como 

os individuos buscam compreender o mundo que os rodeiam, ou seja, estuda a maneira 

como as pessoas pensam, agem e procuram compreender o significado das ac9oes, o 

sentido das ac96es e afirma9oes dos outros, bem como a consistencia entre o que e dito 

e o que e feito, no sentido de agir ou reagir a um dado estimulo exterior, a partir das 

suas, experiencias subjectivamente vividas. 

Cabe ainda retomar a abordagem de Goffman (1988). Um dos pressupostos e de 

que o individuo interage consigo e corn os outros por meio de um processo 

comunicativo mediatizado pela capacidade interpretativa do universo simb6lico em que 

se insere. Nesse ponto, entende-se que Goffman converge corn Norbet Elias, o qua! 

alega que os individuos em determinadas situa9oes, que consideram ser crucial para 

preservar a sua identidade, sobretudo os estabelecidos, quando agem face aos outsiders, 

buscam preservar a sua identidade como forma de afirmar a sua superioridade. Em cada 

um dos grupos a inten9iio de preservar a sua identidade distintiva contem um sentido de 

confronto. 

A abordagem dramaturgica de Goffman sobre o quotidiano remete a interac9iio 

entre dois ou mais individuos em situa9iio de co-presen9a fisica, ou seja, busca 

examinar a interac9iio face a face entre os individuos. 0 modo como se dii a interac9iio 

varia conforme o tipo de situa,;iio em que os actores sociais se encontram e, na maior 

parte das vezes subordina-se a quantidade de informa9iio em cada situa9iio especifica. 

A analise dos dois grupos em questiio, em Capitulo posterior a este, apontarii que 

situa9oes muito pr6ximas a da abordagem te6rica supracitada siio constatadas, pois o 

tipo de interac,;iio observado entre desses grupos varia conforme condicionantes tais 

como o lugar em que ocorre a interac9iio, bem como a interpreta9iio das atitudes dos 

elementos constitutivos dos grupos enfocados. 

Para finalizar, entende-se que a teoria de configura9iio, centrada no par 

estabelecidos/ outsiders, de Norbert Elias, permite uma aproxima9iio da abordagem de 

Erving Goffman, especialmente quando esse ultimo apresenta o seu conceito de 

estigma. Neste sentido, os estabelecidos, na abordagem do primeiro autor supracitado, 

correspondem aos criticamente denominados normais na abordagem do ultimo, cujas 

contrapartes, de modo frequente, siio estigmatizadas. Na abordagem de cada um desses 

autores, os estabelecidos ou os auto-denominados normais se consideram seres 

socialmente superiores, por se encontrarem em situa,;iio de maior poder e prestigio 

social. Por esse motivo, siio tambem assim considerados pelos participantes dos seus 
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circulos socia1s, tidos como "boas pessoas", cumpridoras de normas e regras que 

entendem ser inerentes, naturais na convivencia social, enquanto outsiders

estigmatizados sao vistos como an6micos. Em ambas as teorias aponta-se que os 

outsiders-estigmatizados face a situa96es de interac9ao corn os estabelecidos - normais 

adoptam em determinados momentos, comportamentos cujo objectivo e afrontar estes 

ultimos. 

No presente capitulo tratou-se dos conceitos que se consideram ser os mais 

relevantes para esta Disserta9ao. Sao eles: interac9ao social, representa9ao social, 

estigma, configura9ao estabelecidos e outsiders. No pr6ximo capitulo tratar-se-a do 

"Enraizamento Hist6rico da Coloniza9ao de Cabo Verde - 0 Processo da Constru9ao da 

Identidade N acional em um Arquipelago". 
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CAPITULOII 

ENRAIZAMENTO HISTORICO DA COLONIZA(:AO DE CABO 

VERDE - 0 PROCESSO DA CONSTRU(:AO DA IDENTIDADE 

NACIONAL EM UM ARQUIPELAGO 

0 estudo da interac9ao social entre os aut6ctones da Boa Vista e os migrantes 

santiaguenses na ilha da Boa Vista constitui um dos objectivos primordiais da pesquisa 

em questao. A interac9ao negativa (casos de tensoes, conflitos e disputas) entre os 

santiagueses e os boavistenses e tambem entre os santiagueses e o pessoal das outras 

ilhas se deve em parte a factores hist6ricos ligados ao processo de coloniza9ao do 

arquipelago, que contribuiu para a constru9ao da sua identidade. Neste sentido, surge a 

necessidade de incluir o presente capitulo que tern como objectivo tra9ar, mesmo que de 

forma resumida o processo de coloniza9ao de Caho Verde e consequentemente a 

constru9ao da identidade do povo das ilhas. 

1. Retrospectiva Historica: Descoberta e Coloniza~iio Europeia do Arquipelago 

0 percurso hist6rico do arquipelago de Cabo Verde teve o seu inicio no seculo 

XV, mais concretamente nos come9os da decada de 60 (Almeida, 2003: 15). De acordo 

corn Antonio Carreira (1983: 25), o achamento das ilhas de Caho Verde, segundo a tese 

oficial, data de 1460 e ao que tudo indica elas deveriam ser desabitadas. Todavia, 

admite-se que a uma ou a outra tivessem aportado, em escala acidental, e por razoes nao 

esclarecidas, antes da chegada dos portugueses, povos africanos da orla maritima do 

continente fronteiro, possivelmente Jalofos, Sereres e Lebuu. A este prop6sito, 

Germano Almeida (2003: 16) afirma que alguns historiadores colocam a possibilidade 

de haver habitantes no arquipelago, ja na altura da descoberta, ou de, pelo menos terem 

existido contactos anteriores por parte de outros povos oriundos, da vizinha Costa 

Africana. Ressalta ainda que existem aqueles que defendem que a descoberta foi 

protagonizada pelos navegadores quinhentistas. 

Segundo Pereira (2005: 33), o documento mais antigo que se conhece sobre 

Caho Verde ea Carta Regia de 3 de Dezembro de 1460, pela qua! D. Afonso V doa as 

ilhas entao descobertas ao Infante D. Fernando. Incluia essa doa9ao, alem dos 

arquipelagos da Madeira e dos A9ores, as cinco primeiras ilhas de Caho Verde 

descobertas por Noli, ainda em vida do Infante D. Henrique, ou seja, S. Jacobo 
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(Santiago), Sao Filipe (Fogo), a Ilha das Maias (Maio), Sao Crist6vao (Boa Vista) ea 

Ilha Lhana (Sal). 

0 arquipelago de Caba Verde, situado no Oceano Atlantico, a 445 km da Costa 

Ocidental Africana, possui uma superficie. de aproximadamente 4.033 km2, corn um 

clima caracterizado pelo contraste de duas esta9oes perfeitamente marcadas: a das 

"aguas", a mais quente, de Agosto a Novembro, de chuvas; e a das "brisas" de 

Dezembro a Junho, mais fresca e seca. As chuvas, quando abundantes e bem 

distribuidas, asseguram a agricultura, base da subsistencia de toda a economia; a 

escassez delas originou no passado crises de miseria e de fome (Amaral, 1964, in 

Semedo, 2006: 56). Caba Verde possui cerca de 499.7464 habitantes e e composto por 

dez ilhas, sendo nove habitadas. As nove ilhas povoadas estiio divididas em duas 

grandes regioes (Barlavento e Sotavento) e estas por sua vez estao subdivididas em 

Concelhos. As quatro ilhas de Sotavento, situadas mais ao sul engloba Maio, Santiago, 

Fogo e Brava, sendo que a segunda e a terceira (Santiago e Fogo), foram as ilhas 

pioneiras a serem povoadas e onde predominou o sistema de morgadio. Segundo se 

desprende da Carta de Privilegios de 12 de Junho de 1466, que o Rei Afonso V 

concebeu aos moradores de Santiago, o infcio do povoamento da mesma teria 

acontecido entre 1461 e 1462 (Pereira, 2005: 33). 

Santiago, a maior das dez ilhas, corn quase a metade da popula9ao do 

arquipelago, e a mais importante, do ponto de vista agricola e demografico e e tambem 

onde se localiza a capital do pais, a Cidade da Praia. Fogo, uma das ilhas de maior 

concentra9ao relativa de familias brancas, foi provavelmente a segunda ilha a ser 

povoada. Brava, a menor das ilhas povoadas, foi a unica onde, ate ao seculo XIX, a 

popula9ao de origem europeia se manteve maioritaria. Foi nessa ilha que a preserva9ao 

da pureza racial europeia encontrou melhores condi9oes de realiza9ao. Nas ilhas de 

Sotavento, as sociedades Iocais se estruturavam de forma mais rigida e estratificada e 

foi onde predominou por mais tempo a patronagem, centrada na figura do grande 

proprietario de terras (Anjos, 2002: 32). 

Quanto ao grupo das ilhas de Barlavento, situadas mais a norte (Santo Antao, 

Sao Vicente, Sao Nicolau, Sal e Boa Vista), essas sao de povoamento recente. Dessas, 

as primeiras a serem habitadas por algumas familias brancas e seus escravos, foram Boa 

4 Fonte: wwwJne.cv (12-11-2008). 
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Vista, Sao Nicolau, Santo Antao e Sao Vicente. Quanto a Ilha de Santa Luzia, essa 

pertence ao grupo das ilhas de Barlavento, no entanto, e desabitada. 

De acordo corn Pereira (2005: 33), as ilhas de Caho Verde mostraram-se desde o 

inicio desfavoraveis a ocupa9ao humana. Ademais, nao eram o cenario daquilo que os 

portugueses buscavam: as especiarias, os metais preciosos, o comercio vantajoso para 

os seus pr6prios fins. Quer dizer, nao existiam riquezas que pudessem estimular a ida de 

colonos, nem culturas tidas por essenciais. S6 corn os privilegios outorgados atraves da 

Carta de 1466 se tornou possivel o povoamento, apesar da distiincia, da ausencia de 

culturas e riquezas. De real9ar que a tarefa de ocupa9ao do espa90 cabo-verdiano se iria 

revelar como algo complexo e dificil. Desprovida de qualquer especie vegetal utilizavel 

para a alimenta9ao, houve a necessidade de introduzir, de imediato, as especies 

agricolas necessarias a subsistencia, tendo sido, posteriormente, introduzidas outras 

originarias dos tres continentes frequentados pelos portugueses. 

Efectivamente, quando chegaram os portugueses, apenas encontraram 

tamarindos, urzelas e dragoeiros e, alem destes, uma vegeta9ao bravia que cobria a 

superficie das ilhas (Pereira, 2005: 35). De acordo corn Silva (I 996: 17), entre a 

descoberta e o povoamento, situam-se momentos de transi9ao dificeis, quase 

insuperaveis que indiciam a fraca atractividade do espa90 insular recem descoberto. 

Na 6ptica de Daniel Pereira (2005: 35), a situa9ao geo-estrategica do 

arquipelago determinou desde logo a obrigatoriedade do seu povoamento, de modo a 

que efectivamente, pudesse servir de base de apoio logistico a navega9ao. Devido a sua 

posi9ao geografica, as ilhas de Cabo Verde foram chamadas a desempenhar, desde o 

inicio da progressao dos portugueses em direc9ao a ponta meridional da Africa, o papel 

de placa girat6ria no quadro de abastecimento dos navios em agua e viveres. Como 

ponto maritimo de passagem o brigat6ria, Cabo Verde viria a revelar-se de uma 

importiincia capital no prosseguimento das viagens mais para o sul (Pereira, 2005: 36). 

Pelo facto de ocupar uma situa9ao privilegiada na encruzilhada entre os tres 

continentes, Africa, Europa e America, Caho Verde foi um entreposto importante para 

os portugueses no trafico negreiro. Os escravos eram capturados e levados para o 

arquipelago de onde serviam mais tarde para trabalhar nas produ96es de cana-de a9ucar, 

cafe e algodao no Brasil e nas Antilhas. Em Caho Verde foi erigida a primeira cidade 

construida por europeus nas col6nias, a Cidade de Ribeira Grande. Ficou activa por 

mais de tres seculos, antes que a capital fosse transferida para a Cidade da Praia, 

actualmente Capital de Caho Verde. 
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No infcio do seculo XIX, intensificou-se a migra9ao intema das famflias livres 

(mesti9os e negros alforriados). Essas, embora sem propriedades, tinham maiores 

possibilidades de ascensao, transferindo-se para as ilhas de Barlavento (recem 

povoadas), nomeadamente Santo Antao, Sao Vicente e Boa Vista, onde podiam receber, 

em arrendamento e sesmaria, algumas parcelas de terra. 0 povoamento inicial destas 

ilhas deu-se basicamente por famflias vindas da Madeira e do interior de Portugal, que 

em Cabo Verde, tinham condi9oes de adquirir alguns escravos e pequenas propriedades. 

0 pafs tomou-se soberano nos anos 70, na sequencia da Revolu9ao que foi o 25 

de Abril de 197 4 em Portugal. Os ventos da hist6ria acabaram finalmente soprando para 

Cabo Verde que a 5 de Julho de 1975, ap6s mais de uma decada de luta armada nas 

selvas da Guine Bissau, ascenderia a independencia atraves de uma Assembleia 

constituinte dias antes eleita por sufragio directo e universal (Almeida 2003: 70). Era o 

coroar da luta de liberta9ao que vinha sendo travada desde 1956, data da funda9ao do 

Partido Africano para a Independencia da Guine e Cabo Verde (PAIGC). 

0 PAIGC concebeu a Republica de Cabo Verde como um Estado de 

Democracia Revolucionaria, baseada na unidade nacional e na participa9ao popular, 

tendo a Assembleia como 6rgao Supremo do Poder do Estado e corn a fun9ao de 

controlar a aplica9ao da polftica econ6mica, social e cultural do partido que se assumiu 

como for9a dirigente da sociedade e do estado (Almeida, 2003: 70). Desse modo o 

perfodo p6s-independencia foi governado por um regime de partido que esteve no poder 

ate 1991, ano em que o pafs optou pelo regime multipartidario nas elei9oes 

multipartidarias, realizadas em Janeiro do mesmo ano e disputadas apenas entre o 

PAICV (Partido Africano para a Independencia de Cabo Verde) e o MPD (Movimento 

para a Democracia), movimento que acabou por congregar uma larga franja de 

descontentes do regime anterior, e que obteve a vit6ria por maioria absoluta. 

2. Constru~iio da Identidade Cabo-verdiana 

Cada ilha do arquipelago possui as suas peculiaridades. Se os condicionalismos 

geol6gicos e hist6ricos sao diferentes, as ilhas, ao longo dos seculos de povoamento, 

ganharam caracterfsticas que por vezes chegam quase a individualiza-las. A sua posi9ao 

no mar, a sua superficie aravel, as possibilidades industriais, a abundancia ou escassez 

de agua, o povoamento mais ou menos antigo, o grau diverso de casamentos entre os 

indivfduos procedentes de contingentes populacionais diversos e a emigra9ao deram a 

cada ilha uma fisionomia pr6pria (Casimiro, 1935; apud Semedo, 2006: 56). Ha 
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tamhem a questiio da insularidade: em situa9iio insular, o espa90 fisico condiciona em 

parte a economia e o relativo isolamento, as caracteristicas das comunidades Jocais, 

diferenciando-as em rela9iio a outras das quais permanecem distantes. A insularidade e 

vista como um factor de extrema importancia na estrutura9iio da identidade caho

verdiana. 

Todos esses motivos contrihuem para explicar as divergencias detectadas de 

atitudes, hahitos e comportamentos entre os hoavistenses e os santiaguenses, que por 

vezes diio Jugar a situa9oes de conflitos, tensoes e disputas. Procurando avan9ar um 

pouco mais nesta compreensiio, ahorda-se no presente estudo, a analise das visoes dos 

actores sociais acerca dessas diferen9as. 

As ilhas, corn uma hist6ria de escravatura, sendo rota maritima e um Jugar de 

pilhagem de piratas, desenvolveram entre os caho-verdianos uma dupla identidade, 

digamos centripeta e centrifuga, que funciona de uma forma extremamente dinamica. 0 

amor a terra, a identidade centripeta, e contrahalan9ado pelo gosto de viajar ou pela 

necessidade tragica de emigrar, a identidade dita centrifuga. 

No processo de forma9iio da popula9iio caho-verdiana, a miscigena9iio aparece 

como factor fundamental. As grandes descohertas do seculo XV e o povoamento das 

ilhas fizeram corn que os europeus, particularmente os portugueses, tivessem contactos 

corn grupos etnicos de caracteristicas antag6nicas, que rapidamente deram origem a 

numerosos tipos mistos. Especialmente no caso das ilhas de Caho Verde, que eram 

desertas ate a era das grandes navega9oes europeias, o povoamento p6s em contacto 

dois elementos raciais e culturais diferentes: o hranco e o negro. As rela96es havidas 

entre homens hrancos e mulheres negras, a orografia das ilhas e a mohilidade dos 

primeiros comerciantes deram origem a popula9iio crioula, corn uma lingua e uma 

cultura pr6prias (Mariano, 1959; apud Semedo, 2006: 63). De acordo corn Anjos (2006: 

9), Caho Verde pode ser visto como um caso tipico de inven9iio de uma identidade 

nacional mesti9a. Os costumes patriarcais das familias povoadoras, o influxo da religiiio 

que, segundo a imagem difundida pelo catolicismo colonizador, irmanava senhores e 

escravos, a coopera9iio mutua face aos frequentes ataques dos navios armados de 

piratas, facilitaram extraordinariamente a sua interac9iio entre hrancos e negros. De 

facto, ta! como afirmou Joiio Lopes em 1936 (Semedo, 2006: 63), a hist6ria econ6mica 

e social de Caho Verde - o regime Jatifundiario aplicado em Santiago e o regime 

minifundiario, aplicado nas outras ilhas - tera contrihuido para a forma9iio das 

caracteristicas especificas da miscigena9iio em cada ilha de Caho Verde. 
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0 patriarcalismo de Santiago, corn a predominiincia do sistema de morgadios 

servidos por grandes propriedades, originou um tipo de civiliza91io semelhante as zonas 

brasileiras de economia escravocrata, a sombra das casas -grandes corn engenhos. No 

entanto, havia ali menor liga91io entre os brancos e os escravos. Isso, na 6ptica de Joao 

Lopes (1936, apud Semedo, 2006: 63), tera contribuido para estabelecer entre os 

individuos negros moradores de Santiago, maior fidelidade as suas origens africanas e 

sobrevivencia mais viva dos elementos sociais e folcl6ricos caracteristicos do sistema 

de escravidao. 

Diverso e o caso do grupo das ilhas de Barlavento, onde se estabeleceu uma 

economia agricola, formada por pequenas hortas pertencentes a gente modesta, corn 

recursos para aquisi91io de pouca mao-de-obra escrava. Nessas ilhas a miscigena9ao foi 

mais intensa. Os mulatos ( descendentes da uniao entre senhores e escravos) viriam a 

constituir, mais adiante no processo da hist6ria, o recurso necessario de mao-de-obra 

para a lavoura (Semedo, 2006: 63). 

A identidade cabo-verdiana adveio da sua mista realidade, a africana e a 

europeia, corn caracteristicas multiplas e divergentes. Ao !ado dos costumes e habitos 

branco-europeus, encontram-se lembran9as de formas sociais, costumes e processos 

negro-africanos. Assim, a base da alimenta91io do povo das ilhas e uma mistura de 

pratos de origem africana corn pratos portugueses. A musica e uma cria91io influenciada 

por diversos sons e ritmos, tais como os da moma, do batuque, do finan9om e da can91io 

portuguesa. 

0 autor Aurelio Gon9alves (1998, apud Semedo 2006: 71) resumiu, como 

factores essenciais na modela91io da alma cabo-verdiana, a insularidade, a paisagem, a 

estiagem e os tipos de actividade praticadas em Cabo Verde. 0 espirito dos cabo

verdianos, a identidade e a especificidade da sua cultura, em suma, a crioulidade, e 
visivel na sua lingua cabo-verdiana, na manifesta91io da cultura popular (literatura oral, 

musica, festas tradicionais) e nas suas formas cultas de literatura. Elemento fundamental 

para a constru91io da identidade nacional cabo-verdiana e a lingua crioula, que e 

definida como lingua matema e de comunica91io de todos os cabo-verdianos. 0 crioulo 

e resultante de um longo processo de gesta91io, de reestrutura91io e de autonomiza91io, 

num contexto escravagista que remonta a muitos seculos (1462-1836), de coloniza91io 

de varios decenios (1836-1975) e da independencia nacional politica desde I 975 (Veiga, 

2000, apud Semedo, 2006: 72). 
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0 crioulo, pouco a pouco, ganhou raizes e tomou-se um dos elementos 

representativos da cultura e da identidade: e o crioulo que molda essa espessura 

hist6rico-cultural de seculos que se denomina cabo-verdianidade. A linguagem constitui 

mais do que um meio de comunica9iio. E, essencialmente, um elemento estruturante 

fundamental do pr6prio acto de pensar, de !er e de perceber o mundo, ao ponto de a 

concepc;iio do mundo de um dado individuo estar profundamente associada a sua lingua. 

Duas grandes variantes perfilam no panorama linguistico cabo-verdiano: um 

crioulo de Barlavento e um crioulo de Sotavento. Essas siio apenas duas grandes 

variantes de um mesmo idioma. A partir delas, existem tantos crioulos, quantas 

unidades insulares, a excep9iio da Ilha de Santa Luzia que e inabitada. Portanto, siio 

nove varia95es do crioulo. Essa distin9ao se fez a partir de aspectos geograficos, 

hist6ricos, antropol6gicos, econ6micos e principalmente lingufsticos ( diferenc;as 

fonol6gicas, sintacticas, e em menor escala, semiinticas, lexicas e morfol6gicas). Mais 

uma vez se constata que cada ilha possui as suas peculiaridades, quanto a formas de 

pensar, agir e de se exprimir. Isto explica em boa parte as divergencias que por vezes 

surgem entre os originarios das diferentes ilhas do arquipelago. 

0 processo hist6rico da construc;iio da identidade nacional foi desenvolvido de 

modo progressivo. Sua incorpora9iio extensiva a diversas ilhas se intensificou no pals, 

quando uma elite letrada instalou uma tipografia e produziu uma imprensa nao oficial, 

corn o intuito de divulgar as ideias de uma identidade nacional crioula. Segundo 

Semedo (2006: 194), no processo de constru9iio da identidade nacional cabo-verdiana 

pode-se identificar perfodos corn caracterfsticas sociais e politicas distintas, que levaram 

a definir tres etapas diferentes: o sentimento nativista (1856-1932), a consciencia 

regionalista (1932-1958) e a afirmac;iio nacionalista (1958-1975). 

0 nativismo foi o conceito atribufdo pelos letrados africanos do seculo XIX para 

exprimir o sentimento colectivo de serem portadores dos valores culturais das suas 

origens, como a sua identifica9iio e o ponto de encontro das suas aspirac;oes a uma 

futura autonomia. Surgiu como consequencia da hostilidade corn que os africanos 

vinham sendo tratados pelos colonizadores (Mario Andrade, 1997; apud Semedo, 2006: 

199). 

Ainda importa mencionar, no que se refere ao nativismo cabo-verdiano, o estado 

de abandono das ilhas pelos sucessivos govemos da metr6pole, as crises esporadicas de 

falta de alimento, dando lugar a miseria e a fome, e o tratamento divergente dado aos 

filhos das ilhas, ou crioulos, corn base em leis discriminat6rias. A valoriza91io 
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geognifica e humana das ilhas e da sua cultura constituiu importante aspecto do 

sentimento nativista manifesto de modo antag6nico, pela maneira de estar e de sentir "as 

duas patrias". 

Relativamente a segunda etapa, que se refere a consciencia regionalista (1932-

1958), esta se deu devido a conjugayao de varios factores que levaram a elite cabo

verdiana dos prim6rdios da decada de trinta a se posicionar criticamente acerca da crise 

social em que se vivia entao, bem como da orientayao que estava a ser dada a Col6nia, 

procurando intervir para a transformayao dessas condiyoes. A mem6ria colectiva 

guardava feridas que foram originadas por atitudes seculares de abandono, de 

incompreensao e de dominayao. Essa situayao se agravou devido a conjuntura 

internacional de recessao econ6mica de 1929-1934, corn fortes impactos nas ilhas, e 

pelas crises ligadas aos periodos sucessivos de seca, o que mobilizou a elite intelectual 

no sentido de defender a sua terra e afirmar a sua identidade regional. 

Portanto, as condiyoes internas das ilhas ( os problemas causados pelas estiagens 

e pela fome, pela decadencia do Porto Grande e pelo contrato corn as royas de S. Tome) 

intensificadas pela heran9a nativista de combate e pela necessidade de sintonizar Cabo 

Verde corn o mundo, levaram a elite intelectual a "fincar os pes no chao". Isto e, 

passaram a pensar sobre a terra em que os pes pisavam e, corn a ajuda de outras 

latitudes, a posicionar-se, literaria e politicamente, perante o regime politico 

estabelecido. 

Sendo assim, enquanto o nativismo constituia a defesa do brio de populayoes 

portuguesas nao nascidas em Portugal, que nao prescindiam do direito de o ser, o 

regionalismo era uma condiyao de unidade e de ordem, e ao mesmo tempo, uma 

exigencia dos interesses de uma s6 Nayao Portuguesa. Isto e, defendiam o seu brio de 

perten9a a um espayo geografico restrito e especifico dentro da Nayao Portuguesa. 0 

regionalismo e uma atitude que resulta da percepyao das desigualdades regionais e se 

revela na contestayao, na luta pela autonomia (Bezzi, 2002, apud Semedo, 2006: 315). 

Finalmente, a terceira etapa, que diz respeito a afirmayao nacionalista (1958-

1975), associa-se a gerayao de Amilcar Cabral. Sendo assim, na 6ptica de Anthony D. 

Smith (1997, apud Semedo 2006: 337), o nacionalismo significa o despertar da nayao e 

dos seus membros para a sua verdadeira "pessoa colectiva", de modo que homens e 

mulheres obede9am tao somente a "voz interior" dessa comunidade nacional. 0 

nacionalismo e, nessa visao do processo da constru9ao da identidade nacional, um ponto 

alto da traject6ria ascendente da maioridade do povo cabo-verdiano. 
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A elite nacionalista cabo-verdiana, atraves de sua passagem pela Casa dos 

Estudantes do Imperio nas decadas de quarenta e cinquenta, assumiu uma forte posi1yao 

politica, chegando a romper corn os metodos de interven1yao ate entao seguidos pelos 

regionalistas da Claridade. E de real9ar que o Movimento Claridoso surgiu na decada de 

1930 e marcou o infcio do modernismo em Caba Verde. Foi um movimento intelectual 

que tentava demonstrar a predominancia de uma cultura nacional, a cabo-verdiana, e 

tinha entre os seus maiores representantes, Baltasar Lopes, Manuel Lopes, Antonio 

Aurelio Gom;alves, Teixeira de Sousa e Gabriel Mariano. Para os escritores, o 

movimento foi precursor do surgimento de uma literatura cabo-verdiana aut6noma. A 

"Gera9ao da Claridade" reunia um conjunto de escritores que seguiram as pegadas dos 

neo-realistas portugueses, assumindo, nas ilhas, a causa do povo cabo-verdiano, lutando 

contra o colonialismo e empurrando os portugueses para a Europa. Muitos cabo

verdianos pegaram na pena e desenharam caligrafias que hoje constituem partes do 

mosaico cultural cabo-verdiano que integra a literatura neo-realista do arquipelago, 

fundamentada na oposi9ao dos colonizadores aos colonizados. A elite adoptava um 

discurso que considerava adequado corn essa posi1yao. Denunciando o estado de 

abandono das ilhas e a experiencia triste da emigra9ao para S. Tome5, assumiu uma 

nova maneira de combate corn a arma da escrita, num discurso de revolta e de 

reivindica9ao da emancipac;ao da tutela colonial. Passando das palavras a intervenyao 

directa, foi essa mesma elite nacionalista que suscitou a luta armada de liberta9ao 

nacional, sob a orienta9ao de Amilcar Cabral. 

A sociedade cabo-verdiana possui uma hist6ria, no decorrer da qual se originou 

uma identidade especifi.ca, que pode ser historicamente detectada em determinados 

momentos de crise, cujos pontos altos foram: a divulga9ao da venda das col6nias, nos 

finais de oitocentos; a decadencia do Porto Grande e o estabelecimento do Estado Novo, 

no ano de 1930; e a fundac;ao do Partido Africano para a Independencia da Guine e 

Cabo Verde (P AIGC), no interior da conjuntura politica interna critica do regime de 

Salazar e da onda nacionalista do processo de independencia das col6nias inglesas e 

francesas, em 1950. 

5 Trata-se de uma emigrm;ao for9ada para Sao Tome e Principe que resultou da fome de 1947. Nesta 
altura o governo colonial adoptou uma decisao polftica de deslocamento maci90 de pessoas em regime de 
escravatura para trabalharem nas ro9as de Sao Tome e Principe. 
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3. 0 Bairrismo e o Particularismo dos Cabo-verdianos 

Cedo se fez em Caba Verde (no seculo XVII) a distin9ao entre os "filhos da 

terra" e os "rein6is"; entre "N6s" ( os nativos das ilhas, os crioulos, os portugueses de 

ea) e "Eles" ( os vindos do Reino, os metropolitanos, os portugueses de la, corn 

manifesta91io valorativa dos primeiros sabre os ultimos. Esta divergencia ("crioulos" 

versus "rein6is"), tendo coma correspondente cultural a oposi9ao entre cultura local, 

popular, e cultura nacional, erudita, se manteve e se aprofundou nos seculos seguintes, 

continuando o territ6rio de nascimento e a cultura de origem a ser a linha separadora 

entre "N6s" e "Eles". E foi este sentimento da diferen9a que estimulou a forma9ao da 

identidade do grupo dos crioulos e o levou a valoriza9ao e a defesa dos seus interesses 

face ao Outro, o portugues metropolitano. 

Tai coma afirma Fernandes (2006: 167) em termos politicos, o lusitanismo dos 

crioulos ter-se-a revelado potencialmente perigoso nao s6 pelo facto de ter dificultado 

uma auto-referencialidade crioula forte o suficiente para se contrapor a auto

referencialidade lusitana, mas tambem, essencialmente, par ter originado algumas 

fissuras no tecido social cabo-verdiano cujos efeitos perduram ate hoje. De acordo corn 

o autor supracitado, desde o inicio do chamado terceiro imperio, a expectativa em tomo 

do portuguesismo/nacionalismo levou os cabo-verdianos a empreender ou consentir 

discursos de caracter bairrista e particularista. Em tempos notou-se que nos intelectuais 

cabo-verdianos abrangidos pelo colonialismo, nomeadamente os Claridosos, existiu um 

grande esfor90 no sentido de aproximar Caba Verde a Europa e afasta-lo da Africa. 

Na perspectiva de Baltasar Lopes em obra de 1937, a tentativa de tomar 

invisiveis os tra9os de uma heran9a africana ganhou importiincia nas ilhas de Barlavento 

(donde e originaria uma boa parte dos Claridosos), que foram consideradas zonas livres 

do ethos africano, onde "quase que nao existe o pitoresco", vista que "as pr6prias festas 

e dan9as de Sao J oao, que alguns senhores serios taxaram de reminiscencia 'selvagem', 

nao passam possivelmente de adapta9ao de motivos europeus" (Fernandes 2002: 90). 

Par outro !ado, a ilha de Santiago foi destacada coma o lugar de maior predominiincia 

do legado africano, tendo sido por isso referida, coma "comportamento estanque" e seus 

habitantes, os badius, coma complexados, que nao se beneficiaram "das consequencias 

da miscigena9ao e da inter-penetra9ao de culturas que marcaram a ac9ao do colonizador 

portugues" (Joao Lopes, 1936, apud Fernandes 2002: 91 ). 

Sendo assim, resultou nao apenas o encobrimento das supostas heran9as 

africanas da cultura cabo-verdiana, mas tambem a procura de bases culturais que 
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legitimassem a pretensao de fazer coincidir culturalmente colonizador e colonizado. Seu 

desenvolvimento tera implicado uma dupla estrategia: a primeira, de diferencia9ao 

horizontal, isto e, entre individuos e grupos homogeneizados pela sua condi9ao s6cio

politica, opos assimilados e badius no piano interno, cabo-verdianos e africanos no 

universo colonial portugues. A segunda estrategia prende-se a diferencia9ao vertical, 

que e uma tentativa de procura de pontos comuns entre grupos politica e socialmente 

diferenciados nomeadamente, entre a elite arquipelagica e os portugueses 

metropolitanos. 

De acordo corn Anjos (2002: 157), a defini91io do lugar de Cabo Verde no 

universo colonial e o problema que os intelectuais se colocam desde o principio do 

seculo, sendo que a divisao desse imperio colonial portugues em africano e europeu esta 

no inicio da divisao do pr6prio mundo intelectual. As tomadas de posi9ao no que 

concerne a identidade nacional se correlacionam intimamente a traject6ria intelectual, 

iniciando no local de origem. Sendo assim, o autor alega que nao e por acaso que as 

duas grandes referencias intelectuais cabo-verdianas se situam em linhas 

diametralmente opostas, o que corresponde a oposi9ao historicamente firmada entre 

Santiago e o conjunto das outras ilhas: de um !ado, Baltasar Lopes, cuja origem esta 

profundamente ligada ao p6lo metropolitano de Barlavento (Mindelo ), a capital cultural 

que se aproxima a europeidade. Por outro !ado, Amilcar Cabral de origem santiaguense 

e que carrega no perfil fisico os tra9os dessa africanidade da maior ilha do arquipelago. 

Enquanto o primeiro afirma a especificidade mesti9a de Cabo Verde, o segundo funda 

na africanidade o nacionalismo politico cabo-verdiano. 

Todos estes acontecimentos irao dar lugar ao particularismo da sociedade 

crioula, afastando as ilhas dos povos africanos e criando as bases para as constru96es 

bairristas, no iimbito de uma luta interna para provar quern se encontra mais perto da 

na9ao lusitana ou representar as qualidades regionais cabo-verdianas. 

As manifesta96es bairristas em Cabo Verde tiveram a sua ongem nas duas 

principais cidades do arquipelago (Praia e Mindelo ), tendo acontecido no ultimo 

decenio do seculo XIX. Era uma altura em que a Ilha de Sao Vicente atravessava uma 

situa9ao de crise econ6mica. Na essencia dessa situa9ao de crise e de fragiliza9ao social 

de Sao Vicente, iniciada desde 1890, surge na imprensa sao vicentina a reivindica,;;ao de 

mudan,;;a da capital da provincia da Praia para o Mindelo, desencadeando-se pela 

primeira vez na hist6ria do pais, uma disputa de indole nitidamente bairrista entre os 

habitantes de Santiago e Sao Vicente. A referida transferencia foi determinada pelo 
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decreto de 11 de Junho de 1838, no entanto, por razoes operacionais, nunca chegou a 

efectivar-se. 

Na 6ptica de Fernandes (2000: 171), fica a impressao de que a primeira onda 

bairrista tenha sido construida gra9as a um desvio temporario em rela9ao a um problema 

nao s6 conjuntural, mas sobretudo estrutural, e que se interrelacionava corn a forma 

como a provincia vinha sendo administrada. 0 problema polarizou-se em tomo da Praia 

e Mindelo, deixando de !ado as questoes essenciais que tinham a ver corn as medidas 

politicas, ou a ausencia delas, do poder central. Portanto, por algum tempo, a oposi9ao 

entre filhos da terra e agentes metropolitanos foi substituida pela oposi9ao entre Praia e 

Mindelo, badius e sampadjudos. Mais ainda, no arquipelago, as manifesta96es bairristas 

e particularistas surgiram em contextos de rivalidades, em que o que estava em jogo era 

a melhoria das condi96es sociais de existencia dos individuos e dos grupos envolvidos, 

alem da disputa pela potencia9ao do seu protagonismo politico e do seu espa90 de 

enuncia9lio. Nesta disputa em tomo da capitalidade, surgiram alguns pormenores que 

mostram que a questao fazia parte de uma luta simb6lica. Houve quern defendesse que a 

proximidade de Sao Vicente a Europa tenha sido apresentada como uma das suas 

vantagens na disputa corn a Praia. Sendo assim, a preocupa9lio em aproximar Cabo 

Verde a metr6pole refor9a a tese de que as constru96es bairristas e particularistas da 

sociedade cabo-verdiana estavam directamente ligadas a necessidade de defesa do 

portuguesismo de Cabo Verde num estado de disputas s6cio-politicas e etnicamente 

orientadas. A convic9ao era de que seu "caracter portugues" poderia ajuda-los a se 

afirmarem como preciosos auxiliares de Portugal "na valoriza9ao do seu vasto imperio 

colonial africano". Segundo essa tese, essa convic9ao teria levado os ilheus a real9ar as 

"qualidades etnicas dos naturais de Cabo Verde" em rela9lio aos continentais. 

Neste Capitulo, abordou-se brevemente o processo de colonizac;:ao de Cabo 

Verde e as Iinhas gerais da construc;:ao da identidade nacional no arquipelago. Pode-se 

afirmar que sao varios os factores que se articularam historicamente na constru9ao da 

identidade nacional cabo-verdiana, ate hoje em formac;:ao e transforma9ao, haja vista, 

cada ilha possui as suas peculiaridades, dando lugar a diversas formas de pensar, agir e 

ate de se exprimir. 

E de salientar, que hoje a construc;:ao da identidade nacional cabo-verdiana se 

tomou um processo complexo, grac;:as aos efeitos da globaliza9lio. Esses efeitos tern 

provocado mudan9as aceleradas em termos s6cio-econ6micos e politicos. 

Consequentemente, da-se lugar ao enfraquecimento das instituic;:oes nacionais, do 
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Estado Na9ao como referencial de uma identidade nacional. Isso ocorre de forma 

especialmente relevante no caso do arquipelago de Caho Verde, onde ha muito tempo 

faz parte desse problema o fen6meno do "exodo" e seus efeitos sobre a famflia, por 

exemplo. 

De seguida, apresenta-se o Capftulo 3 que trata da caracteriza9ao da Ilha da Boa 

Vista, onde foi realizada a presente pesquisa. 
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CAPITULOID 

CARACTERIZA<;AO DA ILHA DA BOA VISTA 

Neste capitulo tentar-se-a caracterizar a !Iha da Boa Vista, ou seja, apresentar 

um panorama geral da ilha. Falar um pouco da sua hist6ria, da sua descoberta, do seu 

povoamento, das suas peculiaridades e por fim, determinar alguns factores de 

diferencia9ao entre a Ilha da Boa Vista ea Ilha de Santiago (ilha de onde proveem os 

migrantes ). 

Boa Vista, coma diz o nome, significa uma boa visao. Dizem que essa palavra 

foi utilizada aquando do descobrimento dessa ilha. Ela constitui uma das ilhas de Caho 

Verde e sua capital ea Vila de "Sal-Rei". Tern cerca de 620 km2 aproximadamente, e 

cerca de 5.785 habitantes6• A sua densidade populacional e das mais baixas do 

arquipelago. 0 ponto mais elevado dessa ilha se chama Pico da Estancia, corn cerca de 

387 metros de altura. A Ilha da Boa Vista possui as seguintes coordenadas do globo 

terrestre: Latitude 15° 58' Ne 16° 13' N; Longitude 22° 40' We 22° 58 W. Com as suas 

1 7 milhas no maior comprimento e cerca de 20 milhas na maior largura, la ainda esta, a 

dormir na infantil ilusao, qual filho mais pr6ximo dos quentes rega9os da Mae (Lima, 

1997: 23). E a terceira maior ilha do arquipelago de Caho Verde e das mais aridas e 

baixas, mas nao menos rica na diversidade da paisagem e na morabeza da sua gente, que 

atrai cada vez mais pessoas oriundas de diversos pontos do mundo. 

Figura 1 

Mapa do Arquipelago de Caho Verde 
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Fonte: http: //pt.wikipedia.org/wiki/Ilha da Boa Vista 

6Fonte: www.ine.cv, (02/102008). 
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Integrada no grupo de ilhas do Barlavento cabo-verdiano, 50 km a Sul da Ilha do 

Sal, a 18 leguas de Santiago ea 500 km do Cap Vert do Senegal, a Ilha da Boa Vista e, 

como a demais !has, de origem vulciinica, das mais antigas do arquipelago e e a que esta 

mais pr6xima do Continente Africano; formou-se de produtos vulcanicos originados em 

crateras outrora existentes nos arredores dos actuais Monte Cas:ador, corn 355m de 

altitude e Pico Forcado corn 369metros (Lima, 1997: 24). Segundo Almeida (2003: 94), 

nao obstante a sua proximidade corn o continente africano, de todas e capaz de ser 

aquela em que a influencia da cultura africana e menos visivel e acentuada. Sem duvida, 

por efeito do seu inicial processo de povoamento. 

De forma octogonal, a Ilha de Boa Vista e de natureza plana, cortada corn uma 

cadeia de montes, a Serra do Norte no sentido Noroeste/Sudeste, separando assim as 

duas zonas: a oriental, onde se localizam as povoas:oes de Joao Galego, Fundo das 

Figueiras e Cabes:a dos Tarafes, ea ocidental, onde se encontram a Vila de "Sal-Rei" e 

as povoas:oes do Rabil, Estancia de Baixo, Bufareira e Povoas:ao Velha. Na parte 

ocidental e igualmente cortada por ban cos de areia, na direcs:ao Norte/Sul (Lima, 1997: 

24). A ilha constitui uma linha corn dunas de areia branca corn 55 km de extensao e mar 

cristalino (cor de turquesa). 

Figura 2 

Praia de Santa Monica 
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Autor: Mario Costa, 2008 

Embora os primeiros navegadores a tenham baptizado de Sao Crist6vao, o seu 

nome actual resulta de ser o primeiro pedas:o de terra firme que os navegantes do 

Renascimento avistaram na sua perigosa aventura atlantica. Descoberta a 3 de Maio de 

1460 e povoada entre os finais do sec. XVI e inicios do sec. XVIII (Lima, 2002: 19), a 

ilha e de grande beleza natural, corn belas praias de mar e corn vastas dunas de areia. A 

sua paisagem costeira e de dunas altas flutuantes de areia branca, embelezada 

ocasionalmente por oasis de tamareiras e lagoas. 
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Figura 3 

Deserto de Viana 

Fonte: Leonildo Carvalho, Abril de 2009 

0 interior da ilha altema desertos de areia (semelhantes ao Sahara) corn 

planicies rochosas (ao Norte). A orla maritima e envolvida por um anel de recifes de 

corais e rochas corn forte campo magnetico, o que contribui para o desnorte de muitas 

embarca95es. 

Muitos afirmam que a moma cabo-verdiana tera nascida na Boa Vista, na epoca 

da escravatura e do algodllo. Ainda hoje, as toca tinas ao fim da tarde e a noite fazem 

parte das actividades dos seus habitantes e dos seus visitantes. 

Gra9as a sua situa9lio geografica privilegiada e as suas condi95es naturais, a ilha 

passa actualmente por uma grande transforma9ao ao nivel s6cio-econ6mico, corn 

influencias no sector do turismo, corn infra-estruturas modemas, nomeadamente a 

constru9ao do aeroporto intemacional, hoteis e estradas. 

r-·--· 
I 
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Figura 4 

Aeroporto Internacional da Boa Vista 

Fonte: www.google.com (2008) 
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1. Achamento/ Descoberta 

A descoberta da Ilha da Boa Vista e de todo o Arquipelago de Cabo Verde esta 

intimamente relacionada corn a expansao ultramarina do Reino de Portugal (Kasper, 

1985: 35). 

Como relata Lima (I 997: 36), as caravelas do Infante andavam perdidas no meio 

do Atlantico, um dia chegariam a Ilha de Sam Cristovam a 3 de Maio como havia feito 

referencia, no entanto, para uns seria 3 de Maio de 1456 e para outros seria a 3 de Maio 

de 1460. A partir de um certo percurso da sua hist6ria, a Ilha passou a chamar-se de Boa 

Vista. Segundo o autor acima referido, o nome Boa Vista foi posto por Cadamosto por 

ser a primeira ilha que viu n 'aquella parte em 1446. Diz ainda, que outras fontes 

consultadas rezam que marinheiros, que posteriormente por ali passaram, subiram ao 

monte mais alto e, tendo avistado as Ilhas do Maio, Santiago e provavelmente a do 

Fogo, num dia claro e lindo, teriam exclamado: - que bonna vista! Ou entao, que os 

marinheiros das caravelas ja esgotados de tanto marear, finalmente o marujinho sobe ao 

topo do mastro e, de la grita, para o espanto do resto da desconsolada tripula9ao -

bonna vista! bonna vista! Lima (1997: 42) faz ainda referencia a versao de Sena 

Barcelos, esse alega que o nome Boa Vista seria posto por um mandatario que Rodrigo 

Afonso, que veio a ser o primeiro capitao-donatario da ilha, enviara em 1489 para Sam 

Cristovam, corn o intuito de estudar as suas viabilidades econ6micas, nomeadamente no 

que concerne a cria9ao do gado. ( ... ) e que el/e realmente admirado de ver deante de si 

quasi todas as ilhas, que formam o archipelago, !he apropriasse aquelle name coma o 

mais adequado. 

Segundo relatos dos seus pretensos achadores, a ilha era regularmente visitada 

por aguas bondosas dos ceus e por isso, era verde, povoada unicamente por Jindos e 

graciosos passaros, de entre os quais, o majestoso fragata e o magnifico pombo (Lima, 

1997: 41). A ilha ficou Jongos anos desabitada ou entao transformada em campo de 

pastagem do gado que ali fora espalhado. 

2. Povoamento 

Enquanto as Ilhas de Santiago e do Fogo foram povoadas a partir de 1462, o 

povoamento da Boa Vista inicia-se nos finais do seculo XVI, corn escravos idos de 

Santiago e da Costa Ocidental Africana, e corn europeus idos de Santiago (Lima, 2002: 

27). 
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Conforme relata Josef Kasper (1987: 37), ate ao principio do seculo XVII, na 

Ilha da Boa Vista apenas existiam pastores e alguns cw;adores que eram responsaveis 

pela manutern;ao do gado. A ilha teria sido povoada por escravos - pastores que, corn 

um ou outro colono, seriam para ali enviados para cuidarem do gado. 

De facto, tal como defende Lima (2007: 366), a maior parte dos elementos 

humanos que contribuiram para o povoamento da Ilha da Boa Vista e proveniente da 

Ilha de Santiago. Sabe-se tambem que do ponto de vista politico-administrativo, os 

principios e as politicas de povoamento da Ilha das Dunas surgiram e foram conduzidos 

a partir de Santiago, mais concretamente da capitania da metade Norte ou dos 

Alcatrazes. Ressalta-se que a maioria dos elementos humanos africanos (na qualidade 

de escravos) era enviada da referida ilha as outras, onde esses se encontravam ja 

ladinizados7• No dizer de Carreira, conforme relata Lima (1997: 47), os primeiros 

ocupantes da ilha foram os desafortunados que ficavam isolados do resto do mundo, 

sem possibilidades de se evadirem. 

Inicialmente, nao seriam muitos os escravos, pois pastorear cabras nao exige 

grande quantidade de mao-de-obra: levas de escravos seriam enviadas para Boa Vista 

sucessivamente, ao sabor da prosperidade do gado nessa ilha. Esse facto, que na 6ptica 

de Lima (1997: 48) explica em boa parte o lento crescimento populacional na Ilha da 

Boa Vista ate a chegada dos ingleses, estes corn a explora9ao do sal. 

Sendo assim, a genese e o desenvolvimento da sociedade local boavistense 

assentam-se, fundamentalmente, sabre os elementos humanos africanos que 

participaram do seu povoamento a partir dos finais do seculo XV, corn o inicio da 

ocupa9ao da ilha para fins da pastoricia. Juntamente corn os escravos surgiram os 

elementos humanos europeus que tambem eram detentores de culturas ancestrais, elas 

mesmas ja muito diversas e misturadas ao longo da hist6ria. Como nas demais ilhas, a 

sociedade local boavistense nao foi uma cria9ao de povos aut6ctones. Com efeito, se 

trata de uma forma9ao heterogenea, cujos elementos etnicos primordiais vieram de fora, 

de diferentes regioes, no quadro de um encontro for9ado, pois na sua origem, quando ali 

chegaram, ja traziam marcas do sistema escravocrata: o elemento europeu, o branco 

como proprietario de escravos, e o elemento africano, o negro como escravo. De real9ar 

que o branco, de uma maneira geral, ali nao teria habitado por quatro razoes essenciais: 

primeira, da ilha fazia-se sempre um retrato desencorajador por ser seca, de nao possuir 

7 Processo que implicava o baptismo e a aprendizagem da catequese· e de rudimentos da lingua 
portuguesa. 
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agua ou se a possufsse era saloba e de ser despida de arvoredos, embora fosse rica em 

pastagens. Por isso a fmica oportunidade econ6mica aos olhos dos donatarios era a 

crim;ao do gado, cuja explora9ao por um lado era barata, por nao exigir como foi 

referido anteriormente, muita mao de obra e, por outro, nao exigia muita competencia e 

era muito rendosa; segunda, enquanto a ilha a:figurava-se consequentemente pouco 

atraente em termos econ6micos, Santiago e Fogo eram os principais polos de aten9ao, 

pelas suas potencialidades agricolas. A essas duas ilhas, portanto, o colono <lava as suas 

preferencias; entre 1475 e 1575 o branco, umas vezes como explorador directo, outras 

como servi9al, estava mais voltado para o comercio de escravos que na altura era o que 

mais rendia; :finalmente o numero de brancos em Cabo Verde era muito reduzido em 

rela9ao ao numero de negros. A este respeito, diz Carreira (1983, apud Lima, 1997: 48) 

que no computo geral do arquipelago, a rela9ao era de 1 branco para 100 negros. 

A sociedade local boavistense emergiu nos finais do seculo XV e surgiu da 

necessidade fon;ada de os brancos, os negros e os mulatos estabelecerem rela95es 

coloniais que impunham minimamente o entendimento, em que pese suas culturas. Sena 

Barcelos8 diz: 

( ... ), portanto, que Joi em 1490 que em S. Christovam se construiram as 

primeiras choupanas e se deu o come<;o ao povoamento cam pretos 

mandados de Santiago (Lima, 1987: 49). 

No ano de 1731, a popula9ao de origem negra era maioritaria, ja distribuida em 

mesti9os livres, forros e escravos. Isto e, neste ano ja existiam as categorias dos 

mesti9os livres, dos escravos alforriados e dos escravos. Par volta de 1844 a maioria dos 

escravos situava-se na Vila de "Sal-Rei" devido, essencialmente, a explora9ao do sal e 

da urzela, que exigia maior quantidade de mao-de-obra, e a explora9ao dos produtos 

comerciaveis que se fazia atraves do seu porto. Posteriormente, vinha a povoa9ao do 

Rabil, em que os escravos eram mais usados na agricultura e na pastoricia. Na Boa 

Vista os escravos tambem eram obrigados a vaguear pelos campos da ilha, a pastorear o 

gado bravo. Habitavam em funcos, alimentavam-se e vestiam-se mal. 

Na Boa Vista, tambem existia a categoria dos mesti9os descendentes de brancos 

europeus e de negros africanos. Os brancos solteiros que emigravam para as col6nias 

portuguesas, e os que nao se faziam acompanhar de suas esposas nem sempre 

constituiam familias nucleares na Boa Vista. Frequentemente se relacionavam corn as 

8 SENNA, Manuel Roiz Lucas de. Dissertai;ao sobre as Ilhas de Cabo Verde (1818). Anotai;fies e 
Comentarios de Ant6nio Carreira (1986; apudLima, 1997). 
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mulheres, em sua maioria negras, na base de uma poligamia niio de jure, mas de facto. 

Apenas em alguns casos constituiam familias nucleares, do tipo europeu. Mais 

comummente, os mesti9os eram classificados pelo sistema juridico colonial como filhos 

ilegitimos. 

Devido ao crescimento econ6mico da Ilha da Boa Vista e corn a vinda em 

quantidade significativa dos colonos de morada, deu-se inicio a uma estratifica9iio 

social bem definida em sua hierarquia. Na base, se encontrava a maioria de negros e 

mesti9os e, no topo, uma minoria de brancos, corn fun96es, papeis e estatutos 

legalizados e positivamente considerados. Esse crescimento populacional, inicialmente, 

deu-se a base da comercializa9iio · dos produtos de gado e explica a evolu9iio 

demografica da ilha, que ocorreu relativamente rapido, corn participa9iio de negros e 

brancos. 

0 desenho social da Boa Vista tera sido formado, pela cor da pele (branca, negra 

e mesti9a); e pela posse de meios de produ9iio: a classifica9iio dos brancos em posi96es 

de superioridade, os quais, possuiam os meios de produ9iio: a classifica9iio 

intermediaria dos mesti9os que gozavam de algum tipo de privilegio concedido pelo pai 

colono e em posi9iio inferior, a dos negros, na sua maioria escravos, desprovidos de 

qualquer bem. 

Somente na etapa da urzela e de outros produtos da exporta9iio e que aparecem, 

alem dos detentores de propriedades e dos escravos, os forros, cuja unica propriedade 

era a sua for9a de trabalho, alem de que niio possuiam quaisquer direitos; ainda que se 

tornassem livres ou alforriados, ficavam na dependencia dos seus antigos donos. 

3. Forma~iio da Sociedade Local 

Para Lima (I 997: 209), a sociedade boavistense e de origem escravagista, pois a 

ilha foi povoada por uma maioria de escravos afro-negros, que para la foi desterrada 

para pastorear gado, plantar e colectar algodiio, bem como por urna minoria de brancos, 

donos de todos os meios de explora9iio econ6mica ali implantados e que, 

consequentemente, dirigia todo o sistema econ6mico da ilha. Sendo assim, todo o 

sistema de rela96es de trabalho e sociais baseou-se na miio-de-obra escrava, na base de 

mentalidades e de praxes escravocratas europeias. Portanto, a Ilha da Boa Vista possui 

um passado hist6rico influenciado por africanos, europeus, americanos e pessoas de 

outras nacionalidades. De uma popula9iio maioritariamente de origem negra, a Ilha da 
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Boa Vista devera ser uma das ultimas ilhas a possuirem escravos, isso por causa da 

explora9ao do sal (Lima, 1997: 209). 

Na 6ptica de Lima (2007: 363) a forma9ao das sociedades das ilhas de Caho 

Verde varia de ilha para ilha, devido a sua diversificada composi9ao etnico- cultural, 

aliada aos condicionalismos do ambiente fisico peculiares de cada uma delas e ao facto 

de elas serem separadas por mar, dando origem a uma estrutura social heterogenea no 

arquipelago. Por isso, e corrente a afirma9ao de que o arquipelago de Caho Verde e um 

mosaico de paisagens humanas, representando quadros e cenas, actividades e costumes 

tipicos. Sendo assim, os habitantes de cada ilha desenvolveram os seus pr6prios 

dialectos, usos, costumes e individualidades. 

Sendo a Ilha de Santiago a primeira a ser povoada, foi ai que se estabeleceram as 

rela96es sociais de produ9ao colonial, que se difundiram, conforme as politicas de 

povoamento do arquipelago de Caho Verde, para as demais ilhas. Consequentemente, 

pode-se deduzir que as rela96es sociais e a estrutura9ao das classes sociais, resultantes 

dos modos de produ9ao ensaiados na Ilha de Santiago, serviram de modelo, corn as 

devidas adapta96es, a forma9ao da sociedade local boavistense, visto que, quando 

negros, brancos e mesti9os sairam daquela ilha para o povoamento da Boa Vista e das 

outras, ja eram portadores de um certo padrao cultural referencial. Ademais, as origens 

da forma9ao e da estratifica9ao social na Ilha das Dunas estao extremamente ligadas a 
cor da pele e a posse dos meios de produ9ao. 

Tambem na 6ptica de Lima (2002: 27), a partir dos estudos hist6ricos sobre a 

Ilha da Boa Vista, pode-se constatar que os escravos e os homens livres para ai 

transportados contribuiram para a genese de uma nova sociedade, corn uma identidade 

cultural pr6pria no contexto de Caho Verde. Com efeito, criou-se e acumulou-se na Ilha 

da Boa Vista, ao longo da sua hist6ria, um importante acervo cultural, devido a 

simbiose entre os tra9os culturais para ai levados pelos grupos etnicos em presen9a; as 

rela96es comerciais intemacionais, a base dos produtos da terra (produtos de actividades 

extractivas que as ilhas de Caho Verde ofereciam a explora9ao econ6mica), que a 

geomorfologia proporcionava; e aos contactos entre os seus habitantes e os povos 

estrangeiros que ai aportavam, tendo dessa dialectica resultado o patrim6nio hist6rico

cultural da ilha. 

Ate finais do seculo XVI e inicio do XVII, enviados de Santiago habitavam a 

ilha: escravos, pastores, ca9adores. Os colonos, certamente, ali aportavam 

pontualmente, ou sej a, nas epocas das grandes matan9as do gado, ou entao quando das 
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transac9oes comerciais ligadas aos produtos do gado e ao algodao. De acordo corn 

dados fomecidos por Lima (1997: 218), ate 1580 o numero de escravos rondava os 50. 

Mas ja em 1650 viviam na Boa Vista 150 almas, entre escravos, colonos brancos e 

mesti9os. Provavelmente, em 1667 a ilha ja contava corn os servi9os religiosos de um 

padre que tera rezado a sua primeira missa no entao Porto dos Portugueses ( actualmente 

conhecido como Porto de Curralinho ). 

E de referir que entre os brancos existiam alguns degredados de Portugal. 

Segundo Carreira (1983, apud Lima, 2002: 218), esses degredados, em numero de 2.500 

ate o ultimo quartel do seculo XIX, eram distribufdos pelas ilhas, evitando-se, assim a 

sua concentra9ao em Santiago, o que representaria um perigo para o Govemo. De um 

modo geral, os degredados desempenharam um papel muito importante no ensino de 

certos oficios aos escravos mais habeis e aos ladinos, o que contribuiu para a forma9ao 

de uma estrutura s6cio-profissional que, de acordo corn Carreira (1983: 27), veio a 

consolidar-se mais tarde, em todas as ilhas. 

Segundo Kaesper (1987: 41), em 1774, Boa Vista contava corn 1440 habitantes 

e por volta do fim do seculo XVIII a tendencia era para subir, pelo que em 1800 a ilha 

contava corn 2200 habitantes. Normalmente, a cor da pele era o mais importante indice 

social distintivo dos senhores e donos absolutos. Pelo que, observava-se a seguinte 

divisao: as classes dominantes, constituidas pelos sucessores dos capitaes e dos 

proprietarios feudais. Aqui incluiam-se os brancos da terra e alguns mulatos; as classes 

medias, que eram constituidas por todas as pessoas que tinham sido libertadas da 

escravatura. Aqui, estavam incluidos todos os rendeiros, pequenos comerciantes e 

alguns funcionarios: o povo livre em geral. As suas possibilidades econ6micas eram 

modestas em comparaiyao corn as classes dominantes; as classes inferiores ou escravos, 

nao tinham direitos e apenas obrigaiyoes. Os proprietarios podiam fazer deles o que 

quisessem (Kaesper, 1987: 44). 

Ressalte-se que no ano de 1784 a ilha encontrava-se dividida 

administrativamente em freguesias (divisao de origem religiosa): a regiao oeste -

freguesia de Sao Roque, (hoje Santa Isabel) a regiao leste - freguesia de Sao Joao 

Baptista (Kaesper, 1987: 41). 

4. Hist6ria 

Devido as suas caracteristicas geol6gicas e climaticas, a ilha da Boa Vista (ta! 

como aconteceu corn o Sal), ap6s ter sido descoberta, caiu no esquecimento durante 150 

Celsa do ceu Lima Neves 58 



Migrai;cio Inter-insular, Interaci;cio e Representai;Oes Sociais: Relai;Oes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e 
Migrantes da Ilha de Santiago 

anos seguintes, sendo utilizada apenas como pastagem para cabras. Isto porque 

Crist6vao Colombo ancorou na ilha em 1498 e fez uma descri91io terrificante das 

dificuldades corn que deparou. 

Por volta de 1620, alguns marinheiros ingleses, constatando a boa qualidade do 

sal desta ilha, estabeleceram-se em Povoa91io Velha para explorar economicamente esse 

recurso natural. Tambem os pequenos proprietarios e o povo possuiam, como elemento 

complementar da sua economia, o sal das pequeninas marinhas e as chamadas "bestas" 

para o carreto do sal ate ao cais de carga (Carreira, 1983: 32). No entanto, os ataques 

constantes de piratas impediram o desenvolvimento econ6mico regular da ilha, ate que, 

em 1820, na sequencia de um saque devastador, a popula91io mudou-se para o Porto 

Ingles (actual "Sal-Rei") e construiu um forte no ilheu defronte. De acordo corn 

D'Oliveira (2003: 30), esse faro! (Faro! da Calheta do Velho, situado no ilheu de Sal

Rei) e o mais antigo da Ilha da Boa Vista, erguido em 1868 e modernizado mais tarde, 

em 1948. A edifica91io deste faro! justificar-se-ia por uma grande movimenta91io 

administrativa, politica e comercial na ilha (embora em decadencia, na altura), 

provocada em parte pelo neg6cio do sal, urzela, gado e algodao. 

Segundo Almeida (2003: 92), em tempos admitiu-se a hip6tese de a sede do 

governo da provincia passar definitivamente para a Boa Vista, ilha de todo salubre e 

corn uma vila, a de "Sal-Rei", "corn maior e mais bem ordenado predio da provincia 

pertencente aos Machado e irmaos" e outros bons edificios que mostram ser a vila 

"habitadas por pessoas de considera91io, tanto em cabedais como em dignidade", ao 

contrario da Praia que era tosca: s6 cabanas e propensa a toda a especie de molestias. 

Sem duvida a localidade da Boa Vista que definitivamente viria a ficar como 

referenda para todos os forasteiros foi a povoa91io de "Sal-Rei", ainda que ela tivesse 

um inconveniente insuperavel: nao tinha agua (Almeida, 2003: 92). A agua era obtida 

corn muito sacrificio e era conseguida fora do povoado. No entanto, esse inconveniente 

foi ultrapassado. Hoje a vila e abastecida atraves de um dessalinizador. Essa 

importancia de "Sal-Rei" nao vem de sempre. Quando se iniciou o povoamento da Boa 

Vista, isso por volta de 1620, por intermedio de um grupo de ingleses que se dedicava a 
exporta91io do sal na zona leste da Ilha, o lugar mais importante era a povoa91io de 

Estancia ou tambem conhecida por Povoa91io Velha, por eles fundada e servida pelo 

porto do Curralinho, tambem chamado de Porto Portugues. A Estancia e por isso 

mesmo tida como a primeira povoa91io de caracteristicas urbanas a aparecer na Boa 

Vista e e seguro que tenha tido uma importancia consideravel, pois que por volta de 
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1640 um barco de piratas achou-a digna de ser atacada e saqueada. Certamente pelo 

facto de a actividade de extrac9ao do sal ser pouco exigente em materia de mao-de-obra, 

a Estiincia acabou por se manter sempre muito pouco populosa, corn um numero de 

habitantes que nunca excedia 400 pessoas (Almeida, 2003: 93). Ate que do outro !ado 

da ilha, que era conhecida pelo nome de "Porto Ingles", o conselheiro Manuel Antonio 

Martins come9ou a explorar uma zona de salinas ainda virgens que produziu um sal de 

tao excelente qualidade, tao superior a tudo que ate entao se vira na ilha, que ninguem 

contestou quando se !he atribuiu a designa9ao de "Sal Rei". 

De inicio, ""Sal-Rei"" identificava apenas o sal que se recolhia nesta parte da 

Ilha. Foi depois, a medida que uma povoa9ao entre as salinas e o porto se desenvolvia, 

corn este crescendo em importiincia na exporta9ao desse sal superior, que "Sal - Rei" 

passou tarnbem a designar o lugar. E nao demorou muito para a vila mudar 

definitivamente o nome de "Porto do Ingles" para ode Porto de "Sal-Rei". 

Nos prim6rdios do seculo XX, Sal - Rei ja era considerada uma povoa9ao 

desenvolvida, embora corn apenas cerca de mil habitantes. 0 seu porto tinha um 

consideravel movimento de navios estrangeiros que preenchiam as necessidades de 

exporta9ao e importa9ao das mais diversas mercadorias, nao s6 para a pr6pria Boa Vista 

como tarnbem para resto do arquipelago (Almeida, 2003: 94). 

A importa9ao para o consumo da Ilha era feita especialmente da Inglaterra e da 

America. S6 a partir de 1842 que os navios portugueses come9ararn a procurar a ilhas 

para comerciar. Nesse tempo Boa Vista tinha uma pauta de importa9ao diversificada. 

Para alem de alimentos chegavarn tambem combustiveis, vestuario e ate materiais de 

constru9ao, corn excep9ao do ea! e objectos em ceriimica. Por sua vez, exportava ea!, 

ceriimica variada, urzela, came salgada em forma de chacina, peixe seco, peles, la de 

carneiro, sabao, azeite de purgueira, algodao, la vegetal e tambem grandes quantidades 

de animais vivos: cavalos, touros, bois capados, vacas maninhas, jumentos e cabras. 

Quando chovia, a ilha mudava a sua fisionomia; nao s6 verdejava como os seus vales 

produziarn corn abundiincia milho, feijao, ab6bora, melao e melancia. 

De acordo corn Almeida (2003: 10 I), noutros tempos, talvez muito longinquos, 

a Boa Vista era completamente coberta de arbustos denominados tarafe e tarnbem 

mura9as. Tambem contava corn planta96es de algodoeiros que se estendiam por muitos 

hectares de terreno argiloso. No presente, e que a ilha esta quase toda ela coberta de 

areia, corn uma ou outra excep9ao de alguma moita verde la mais para o interior. 
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A Ilha da Boa Vista s6 viria a ter os seus primeiros residentes pelos anos de 

1490, quando foi doada a um certo Rodrigo Afonso. Mesmo assim, sob a forma de 

manadas de gado bovino e caprino guardadas por escravos. E de real9ar que antes disso, 

pelos anos de 1479, a ilha ja era frequentemente procurada e usada como sanat6rio de 

doentes de lepra. Isso porque funcionava como abrigo de uma prodigiosa abundancia de 

tartarugas que ali faziam desova. Ora, tanto a came, como o sangue da tartaruga, um 

liquido espesso, eram tidos como excelentes remedios para curar a lepra e sabe-se que o 

pr6prio Crist6vao Colombo visitou a Boa Vista em 1498, aquando da sua terceira 

viagem a America, oficialmente para ai obter animais aclimatados aos tr6picos e 

destinados as Antilhas, mas diz-se sobretudo corn o objectivo de tentar curar-se da 

molestia que ja o atacava (Almeida, 2003: 102). 

Merce das suas possibilidades, quer na industria de sal, cal e ceriimica, quer pelo 

comercio que a frequencia dos navios no seu porto procurava, a Boa Vista era uma ilha 

relativamente procurada e por volta de 1834 a sua popula9ao estava estimada em cerca 

de 3.300 habitantes, numero avultado para a epoca, se tivermos em conta que a sua 

actual popula9ao e de pouco mais de 5.000 pessoas. No entanto, a partir de 1838-1839 

grande parte dessa gente viria a ser aplicada para trabalhar na Ilha do Sal na concessao 

dos areais de Santa Maria. Nao obstante esse desfalque, por volta de 1845, a Boa Vista 

tinha cerca de 7 .OOO habitantes, ano esse em que a desastrosa febre-amarela reduziu o 

seu numero de ta! maneira que em 1860, Boa Vista contava apenas corn 2.700 almas 

(Almeida, 2003: 103). 

Almeida (2003: 106) defende que desde sempre existiu uma grande 

incompreensao acerca do caracter livre do Homem da Boa Vista, o que fez corn que ao 

longo da sua hist6ria ele fosse sendo sucessivamente acusado, ora de indolente, ora 

amigo do 6cio. Por outro !ado, esse povo foi sempre considerado vivo e inteligente e 

tambem corn um elevado talento para as artes, especialmente para musica e dan9a. 

As principais actividades econ6micas que caracterizavam a ilha, seja a pecuaria, 

a pesca ou a agricultura, sao todas actividades absolutamente sazonais, nao sendo por 

isso nenhuma delas propicia a grandes correrias contra o tempo, pois que todas 

dependentes de factores aleat6rios e fora do controle humano. 

Ate 1842 ainda o governo da provincia se deslocava para certas ilhas da sua 

escolha para fugir ao rigoroso verao da Praia. Boa Vista era uma delas e esta 

circunstiincia proporcionou que na Quarta-feira, 24 de Agosto desse ano, no Porto de 

Sal - Rei, na altura do quartel-general do governo da Provincia, nascesse o primeiro 
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m'.rmero do Boletim Oficial de Cabo Verde (Almeida, 2003: 109). Facto esse aliado a 
instalac;;ao na vila em Junho de 1843 da comissao mista Luso - Britanica destinada a 
aboli9ao da escravatura nas possessoes portuguesas, foi visto como sendo de extrema 

importancia para Sal - Rei na disputa de lideran9a provincial corn a Vila da Praia. E e 

verdade que o desenvolvimento da ilha continuou crescendo corn a instala9ao de 

consulados de diversos paises e a chegada de muitos comerciantes judeus. 

Porem, no ano de 1845 as aspirac;:oes hegem6nicas da Boa Vista vmam a 

declinar atraves de um surto de febre-amarela, que surgiu na ilha corn tal violencia que 

chegou a matar a pr6pria filha do Presidente da Comissao Mista para a Aboli9ao da 

Escravatura, Miss Julia Maria de Pettingal (Almeida, 2003: 109). Sendo assim, a ilha 

come9ou a ser abandonada. 0 Governador-geral, sua familia e toda a sua comitiva e 

tambem a impressora do Boletim Oficial deslocaram-se para a Brava. 0 Comandante 

Militar e o Director da Alfilndega partiram para o Sal que passou a exercer as func;:oes 

de Alfandega Grande. 

Apenas em Julho de 1847 se daria por desaparecida a febre-amarela e 

consequente regresso dos diversos servi9os que se tinham refugiados para o Sal. Entre 

1853 e 1854 praticamente nao choveu e por isso as colheitas foram escassas ou mesmo 

nulas. E em consequencia disso a fome instalou-se corn grande violencia nas camadas 

mais baixas (Almeida, 2003: 11 I). 

Ao longo dos seculos, dep6sitos rnetalicos existentes nos montes da ilha 

descompassavam as agulhas das bussolas dos navios, conduzindo assim as embarcac;:oes 

descuidadas ao naufragio nas suas costas Leste e Norte (Almeida, 2003: 111). Os 

naufragios sucessivos resultavam da conjugac;:ao de circunstancias peculiares: ventos 

tempestuosos ligados a correntes muito fortes; recifes rochosos pouco profundos, 

prolongando a costa plana, envolta, muitas vezes, em neblina, corn fraca visibilidade. 

Na Ilha da Boa Vista os naufragios e as consequentes moias9 marcaram 

particularmente os trac;:os s6cio-culturais da sua populac;:ao. As hist6rias, poesias e 

cantigas (particularmente mamas) relatam os acontecimentos e momentos mais 

marcantes e por vezes c6micos do envolvimento da popula9ao nos naufragios 

(D'Oliveira 2005: 24). 

De acordo corn D'Oliveira (2005: 127), os naufragios foram de grande 

importancia na vida dos boavistenses, pois aconteceram em alturas em que havia muita 

9 Moia e um termo utilizado para designar os salvados de barcos encalhados. 
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falta de trabalho e carencia alimentar. De real9ar, o naufragio de um cargueiro espanhol 

"Caba de Santa Maria" em 1968. Durante cerca de um ano a popula9ao da Boa Vista 

encontrou trabalho no resgate da carga do Caba de Santa Maria. Ainda, segundo o 

autor, as hist6rias contadas sabre este naufragio chegarn para escrever um grosso e belo 

romance. Actualmente, o velho casco do barco jaz na costa da Boa Esperan9a, praia 

muitas vezes referida pelo name do barco. Nas imedia96es, podem ser vistas restos de 

maquinas, motores e manilhas que serviram de suporte para o resgate do seu conteudo, 

que durou muito tempo posteriormente ao encalhe. Segundo declara96es de um antigo 

funcionario das alf'andegas da Praia, que fiscalizou as opera96es de descarga do navio, 

havia tarnbem grande quantidade de cocaina, destinada a fins farmaceuticos. Havia 

tambem varias viaturas e muitas foram parar em Sao Vicente, outras ficararn na Praia e 

mais tarde espalharam-se um pouco pelas outras ilhas (D'Oliveira, 2005: 127). 

Mas a grande vantagem desses naufragios, na 6ptica de Almeida (2003: 112), 

era darem origem as celebres moias, que durante certo tempo funcionavam coma fontes 

de abastecimento da ilha, e as vezes mesmo coma meio de alguma fortuna, nao obstante 

os rigores das autoridades, de tal forma que, ainda de brincadeira, ate se dizia que 

quando tardavarn a acontecer os encalhes de navios, os habitantes arnarravam lantemas 

no dorso de um burro, faziam-no deslocar-se ao longo da costa, provocando assim 

equivocos nas manobras, fazendo-as aproximar-se dos perigosissimos baixios da costa e 

consequentes naufragios. Para Manuel D'Oliveira (2005: 30), a hist6ria do burro nao 

deve passar, porem, de mais uma lenda, vista que os far6is apareceram na Boa Vista s6 

no sec. XX, no Morro Negro. 

Praticarnente ate aos anos 50-60 do seculo XX ainda a influencia de certos tra9os 

materiais da cultura inglesa se faziam sentir, se nao directamente nas pessoas, pelo 

menos na vivencia da popula9ao em geral, traduzidos nao s6 no habito do lanche e da 

ceia, normalmente em forma de cha preto da India, coma tambem a existencia na ilha de 

um certo culto da ma9onaria e ainda na presen9a de determinadas pe9as de mobiliario, 

coma par exemplo, as cadeiras de Jona e de baloi90 (Almeida, 2003: 112). 

Merce do percurso da sua hist6ria e das influencias que o seu povo foi sofrendo 

ao Jongo dos tempos, a Boa Vista ate bem pouco tempo era considerada uma das ilhas 

mais pobres de Caba Verde. No entanto, ha cerca de 16 anos corn o surto do 

investimento turistico na ilha, a situa9ao tende a alterar. Segundo Almeida (2003: 113), 

diz-se no presente que o seu futuro e turismo. Numa imensa ilha corn pouco mais de 

5.000 mil habitantes, certamente que nao se passarao muitos anos para o total 
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desaparecimento da sua identidade, especialmente desse prazer de usar o tempo numa 

acep9ao muito pr6pria em que o hoje e o amanha, o agora e o daqui a bocadinho 

significam a mesmissima coisa porque todas as horas do dia estao por nossa conta. 

5. A Emigrai;ao e o Surgimeuto de um Novo Grupo Social 

De acordo corn Carreira (1983: 35), "a emigra9ao ea desloca9ao, em corrente, 

dos habitantes de um pais para o exterior corn o intuito de permanencia ou demora e 

exercicios das suas faculdades produtivas no local de destino". Muitas vezes, o 

individuo ou grupos de individuos, vivendo numa situa9ao de penuria, fome ou pobreza, 

procura noutro pais de acolhimento os meios indispensaveis a urgente satisfa9ao dessas 

necessidades; ou entao, embora nao sofrendo qualquer uma dessas priva96es, procura 

uma vida melhor, conforto ou fortuna. Outras vezes ainda, e motivado a deixar a sua 

_terra natal devido ao espirito de aventura. 

As principais causas da emigra9ao do povo das ilhas sao a seca, as fomes 

ciclicas e persistentes que assolaram o arquipelago corn um cortejo de famintos e de 

mortos (Carreira, 1977, apud Lima, 2007: 382). Sendo assim, o cabo-verdiano cedo foi 

obrigado a procurar noutras paragens a sua possibilidade de sobrevivencia. Alguns 

cabo-verdianos emigravam espontaneamente (por iniciativa particular, livre de peias ou 

incidentes) e outros eram for9ados a irem ( aqui se pode citar o caso da emigra9ao para o 

arquipelago de Sao Tome e Principe, por volta de 1863, quando os emigrantes foram 

obrigados a irem trabalhar nas ro9as de cafe e cacau). No periodo de 1951/70, foram 

transportadas para as planta96es do sul 30 pessoas do Sal e da Boa Vista (Kaesper, 

1987: 62). Segundo Lima (2007: 382), foi mais ou menos nessa altura que os 

boavistenses tambem come9aram a emigrar. Foi no seculo XIX, quando alguns 

trabalhadores, afligidos pela fome, devido a periodos de estiagens, foram for9ados a 

aceitar os contratos para as culturas do cafe e do cacau de Sao Tome e Angola. Alias, 

mesmo internamente, o boavistense foi obrigado a emigrar da sua ilha para outras em 

momentos de crise ou fome. De acordo corn Kaesper (1987: 61), em liga9ao corn a 

prolongada seca de 1895/1903 que culminou corn a crise de 1901 a 1905, emigraram 

por exemplo, a 12 de Mar90 de 1903, 27 pessoas (homens e mulheres) da Boa Vista no 

barco "Portugal" que se dirigia para os E.U.A. via Brava. 
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No entanto, em termos de auto-percep9ao como grupo, s6, a partir de meados do 

seculo XIX ao seculo XX que emerge uma camada social forte de emigrantes10 corn um 

certo poder de interven9ao e de influencia na sociedade local boavistense. 

Posteriormente, a emigra9ao viria a contribuir de forma significativa para uma mudarn;:a 

radical no panorama s6cio-econ6mico e cultural da Boa Vista quanta ao estatuto nao s6 

de pessoa emigrada, mas tambem de todos os seus familiares pr6ximos. Do anonimato, 

o emigrante e os seus familiares passaram a ser objecto de referencia social; de 

ignorados, transformaram-se em motivo de concorrencia para compadrios e outras 

rela9oes interpessoais e familiares. Essa recente forma9ao grupal viria a destronar a 

antiga domina9ao dos proprietarios de gado, de terrenos, de fazendas agricolas e de 

casas comerciais. 

E de salientar a questao da escolaridade da populac;:ao, pois a Ilha da Boa Vista 

ganhou muito corn a emigra9ao nesse aspecto. Embora tivesse apenas o ensino 

primario, muitas familias passaram a mandar os seus filhos para as ilhas de Sao Vicente 

e Santiago corn o intuito de frequentarem os referidos liceus. Quanta a cultura, a ilha 

perdeu um pouco das suas peculiaridades culturais quando os emigrantes comec;:aram a 

espalhar na ilha seus costumes e modos de expressao cultural aos povos, os grupos 

musicais tradicionais foram sendo substituidos pelas musicas e danc;:as estrangeiras, de 

acordo corn a moda da epoca e/ou do pais de acolhimento: valsa, mazurca, samba, entre 

outros. No entanto, muitas outras musicas e dan9as resistiram ate hoje, coma a moma e 

o landu, primeiro por estarem enraizadas na textura cultural boavistense e segundo, por 

serem musicas e danc;:as do amor e do casamento e, consequentemente, integrarem o 

sistema social desse povo. 

0 envio regular de dinheiro efectuado pelos emigrantes aos seus familiares que 

se encontravam na Boa Vista desempenhava um papel importante no que diz respeito a 
balan9a de pagamentos <la ilha. Sem essas transferencias permanentes de divisas, a viva 

actividade de construc;:ao civil, antigamente, seria impensavel. E de notar, que nas 

povoa96es da Boa Vista as constru96es feitas pelos emigrantes sao normalmente, casas 

familiares corn varandas, por vezes corn segundo andar, rebocadas e pintadas, corn 

portal, interiores de tipo europeu e corn aparelhagem estereof6nica e televisao (Kaesper, 

1987: 64). Deste modo, surge uma nova camada social forte, formada na base da 

10 Emigrantes que vinham de ferias e depois de uma certa temporada na terra regressavam para a labuta 
no estrangeiro. 
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emigrm;:ao, constituida pelos emigrantes e seus familiares, que passou a ser a camada 

dominante da sociedade local boavistense. 

Em sintese, interessa salientar que a qualidade de vida da popula9ao da Ilha da 

Boa Vista, foi frequentemente condicionada por varios factores negativos de ordem geo

climatol6gica, como por exemplo, o clima tipico da situa9ao geografica da ilha, situada 

na zona subtropical do Atliintico Norte, o qua! e arido e desertico. A pluviosidade e 

fraca, alternando os periodos de algumas chuvas corn periodos de secas constantes e 

prolongados. Mais ainda, o solo de Boa Vista e pobre, pois apenas em torno de 5% e 

fertil, o que nao !he permitiu ao longo da sua hist6ria manter uma agricultura 

sustentada. Em consequencia dessas condi9oes deu-se a escassez de alimentos, por 

vezes seguida de periodos de fome catastr6fica que, seguidamente, maltratou o povo 

boavistense do seculo XVI ao seculo XX. Esses periodos de fome contribuiram para a 

diminui9ao da popula9ao da ilha, as vezes por altas taxas de mortalidade, outras por 

emigrar,:ao for9ada para as outras ilhas ou para o continente africano. 

6. Factores de Difercncim;ao entre as Ilhas da Boa Vista e de Santiago 
Na 6ptica de Lima (1997: 209), nas duas ilhas produziram-se relar,:oes sociais e 

variantes culturais distintas, por razoes que se prendem corn os modos diversificados de 

explora9ao econ6mica nelas impastos. Portanto, as Ilhas de Santiago e da Boa Vista 

tiveram modos de povoamento e formas de explora9ao econ6micas diferentes, o que 

contribuiu para modos de vida social diferenciados nas duas ilhas. 

Lima (1997: 211) apontou um conjunto de factores que irao determinar a 

diferencia9ao entre aquelas duas ilhas: inicialmente ele destaca a configurar,:ao do 

relevo, verticalmente diferente nas duas ilhas: Santiago, predominantemente 

montanhoso e de vales profundos; Boa Vista extremamente plana, corn campos que se 

perdem no horizonte. Sendo assim, na 6ptica do autor supracitado, geomorfologias 

diferentes geram sociografias diferenciadas. Essas condir,:oes geografico-naturais e o 

tipo pr6prio de recursos naturais da Ilha das Dunas, corn grandes campos de pastagens, 

separados das hortas (terras agricolas), salinas naturais, urzela, peixe e outros aliados ao 

excelente porto de "Sal-Rei", ditaram no seu todo, uma relar,:ao de produ9ao diferente da 

de Santiago: enquanto nesta predominavam os regimes de morgadios e de Jatifilndios. 

Na Boa Vista, as relar,:oes de produr,:ao assentavam-se, basicamente, na criar,:ao do gado, 

no apanho do algodao e da urzela, na explorar,:ao do Sal e no comercio desses produtos. 
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Ha que considerar, tambem, que a geomorfologia da Ilha de Santiago, por um 

!ado, e os sistemas de morgadio e de latifundio nela implantados, por outro, imporiam 

formas diferentes de explora9ao dos produtos da terra, o que produzia um 

relacionamento colono -escravo mais rigido, portanto, diferente do que se verificou 

entre o colono e o seu escravo na Boa Vista, onde as rela96es entre os dois grupos eram 

menos demarcantes. Isto, devido it geomorfologia da ilha, impedia a fuga de escravos, 

permitia uma vida mais liberta ao escravo; por isso, os colonos deixavam-no viver 

livremente pela ilha. 

Um outro aspecto de diferencia9ao podera ser identificado no retrato da 

pastoricia e das moradas constituidas em cada uma das duas ilhas. Em Santiago o gado 

foi criado nas fazendas, enquanto na Boa Vista foi lan9ado ao acaso e pastoreado 

livremente pelos escravos; de outro !ado, institui-se em Santiago a casa-grande, ou o 

pequeno mundo do morgado, e a casa-de-morada, institui96es essas que nao chegaram a 

se verificar na Boa Vista, onde das casotas, currais e herdades do gado saltou-se para os 

aglomerados corn casas e sobrados de morada e armazens comerciais. Cada uma dessas 

formas de moradia !era imposto um tipo especifico de rela96es econ6mico-sociais quer 

entre os colonos, e os seus escravos, quer ainda entre os escravos. 

Um quarto factor e o da organiza9ao econ6mica do escravo face ao colono. 

Enquanto que em Santiago a vida econ6mica e social do escravo se realizava no interior 

da fazenda do morgado, na Boa Vista o escravo organizava-se econ6mica e socialmente 

de forma mais livre, pelos campos, quintas, salinas, entre outros lugares. Esses espa9os 

econ6micos propiciaram o surgimento, entre os escravos da Boa Vista, das profissoes 

de pastores, colectores de algodao, ca9adores do gado, domesticos, salineiros, urzeleiros 

e outras, cuja coincidencia nos espa9os de Santiago nem sempre foi perfeita. Sendo 

assim, os mecanismos de apropria9ao da terra eram mais favoraveis ao escravo da Boa 

Vista, o que lhes dava, paulatinamente e pela for9a das condi96es geomorfol6gicas, 

melhores possibilidades de uma vida econ6mica mais independente, solidaria e folgaza 

(Lima, 1997: 213). 

0 quinto factor e a chegada de estrangeiros que, corn a explora9ao do sal, 

estabeleceram corn os escravos da Boa Vista um vinculo menos rigido e mais aberto do 

que o vinculo entre o colono e o escravo dos morgadios de Santiago. Portanto, na Boa 

Vista, as rela96es entre os nativos, constituidos maioritariamente por negros, e os 

estrangeiros eram consideradas boas. A esse respeito, relacionando a Ilha da Boa Vista 

corn as do Barlavento, Carreira (1983: 44) cita de um an6nimo o seguinte: 
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nesta ilha ha gente mais civilizada do que nas outras de Barlavento, pela 

comunica<;ao que tem cam as genies que a ela vao em navios comprar 

cabras e bestas. 

Um outro motivo e que um povo agricultor (agricultura era predominantemente 

em Santiago) desenvolve ritmos de estayoes e ritmos de trabalho diferentes daqueles 

pr6prios de povos de outras actividades, como a pastoricia, o apanho do sal, da urzela, 

etc., actividades essas predominantes na Boa Vista. Esses ritmos e tempos diferentes 

produzem, por sua vez, relay6es sociais diversificadas, as formas de sociabilidade se 

tomam diversas: um pescador tera, certamente, uma visao de mundo diferente daquela 

de um agricultor (Lima, 1997: 214). 

Como setimo factor destaca-se a emigrayao, que contribuiu para a diferenciayao 

entre as duas ilhas, tendo em conta os niveis diferentes da sua comparticipayao no 

desenvolvimento econ6mico nas duas ilhas. Em Santiago, os emigrantes faziam 

investimentos de peso ( compras de propriedades, transportes terrestres, na restaurayao, e 

outras areas econ6micas). Na Boa Vista, para alem das ajudas aos familiares e amigos, 

os emigrantes investiam na compra de moradia pr6pria, na moto pessoal, no cavalo de 

luxo, portanto, em recursos de pouco interesse econ6mico. Consequentemente, corn a 

emigrayao tera surgido em Santiago, uma nova classe de burgueses, acentuando mais a 

estratificayao social. Na Boa Vista ta! nao aconteceu, contrariamente, houve um 

nivelamento na sua estratificayao social, devido a ajuda que esses emigrantes davam aos 

parentes e amigos, devido ao grau de solidariedade que predominava naquela ilha 

(Lima: 1997: 14). 

0 oitavo factor refere-se ao aspecto politico-govemamental, cujos aparelhos 

ideol6gicos e repressivos fizeram-se sentir em niveis divergentes nas duas ilhas. De 

acordo corn Lima ( 1997: 215), os motivos de resistencia por parte dos escravos da Boa 

Vista eram menos fortes do que os da Ilha de Santiago; e tambem, os aparelhos 

repressivos, como o pr6prio Governo, atraves da sua maquina administrativa, o 

Exercito, a Policia e a Milicia, os Tribunais e as Prisoes, tudo isso, pela sua repressao 

fisica teria deixado marcas mais profi.mdas no santiaguense do que no boavistense, por 

este viver longe do poder central. Desde modo, nao e de se estranhar que o espirito de 

revolta e de resistencia tenha sido mais forte em Santiago do que na Boa Vista. Pode-se 

comprovar esse facto, corn as frequentes revoltas dos escravos e das popular;oes, corn 

maior incidencia em Santiago. Deste modo, o autor conclui que o sistema politico-
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administrativo implantado na Boa Vista e em Santiago tera contribuido para a prodw;ao 

de relm;oes sociais diversificadas entre elas. 

Um importante factor a se ter em conta, e que de certa forma alia-se aos 

principios que serviriam de suporte a politica administrativa colonial, e a ordem do 

povoamento das duas ilhas: quando a Ilha da Boa Vista foi povoada, mais de 150 anos 

depois do povoamento de Santiago, esta ja se encontrava numa fase avan9ada da 

forma9ao e estrutura9ao sociais. Sendo assim, e de salientar, que as ilhas receberiam 

levas de escravos em epocas diferentes, portanto, ja corn niveis de aculturac;.ao tambem 

diferentes, o que condicionaria comportamentos econ6micos, culturais e sociais 

diversificados, de ilha para ilha. 

Por fim, a diferenciac;.ao social em apre90 estarao ligadas as crises e fomes que 

marcaram de formas diversas as duas ilhas, tendo atingido mais indelevel e 

profundamente a de Santiago, em boa parte por ser de morgadios e latifundios, portanto, 

essencialmente agricola. E toda a economia de base essencialmente agricola, quando ha 

escassez de chuvas, nao resiste e, neste caso ha sempre fome. Par seu )ado, na Ilha das 

Dunas, as fomes e as crises nao deixaram marcas muito profundas, devido sobretudo a 
explorac;.ao do sal pelos ingleses, ao consequente contacto corn os marinheiros e 

comerciantes estrangeiros e ainda gra9as apotona11 e ao pexe q 'lete 12• 

No pr6ximo Capitulo, proceder-se-a a analise dos dados empiricos recolhidos 

em campo, intitulado: "Relac;.ao entre boavistenses e santiaguenses, um choque 

cultural"? 

11 Raiz de uma erva que predominava na Ilha, principalmente ap6s as chuvas. 
12 Peixe corn Leite. 
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CAPITULOIV 

RELA(:AO ENTRE BOA VISTENSES E SANTIAGUENSES: UM 

CHOQUE CULTURAL? 

Conforme ja referido, a presente investiga9iio tern como objectivo caracterizar e 

analisar a interac9iio social da popula9iio nativa da Ilha da Boa Vista corn a popula9iio 

migrante de Santiago na Ilha da Boa Vista, busca tambem analisar a atitude dos nativos 

em rela9iio aos migrantes santiaguenses, bem como em rela9iio a sociedade local 

boavistense. Para a elaborm,ao deste capitulo, se utilizou como tecnica de recolha de 

dados a entrevista semi-directiva ou semi-estruturada e a observa9iio participante. Sendo 

assim, enfoca-se aqui a analise dos dados recolhidos em campo, quer atraves das 

entrevistas, quer por meio de observa9iio participante. Inicialmente, porem, optou-se por 

fazer a caracteriza9iio da popula9iio migrante da Ilha de Santiago, residente na Ilha da 

Boa Vista. 

1. Caractcriza4rao da Popula4rao Migrante Proveniente da Ilha de Santiago 

A popula9iio da Ilha de Santiago residente na Boa Vista e constituida 

maioritariamente por jovens e adultos, oriundos principalmente do interior de Santiago. 

No entanto, e de salientar, que o numero de crian9as santiaguenses tern vindo a 

aumentar nos ultimos 5 anos. No concemente aos idosos, segundo foi constatado, esses 

siio em numero reduzido. 

Os motivos da desloca9iio dos santiaguenses a Ilha das Dunas siio o desemprego, 

a pobreza e a reunifica9iio familiar. Relativamente ao tipo de trabalho que a grande 

maioria dos migrantes santiaguenses (homens) exercem na Boa Vista, verifica-se que 

uma boa parte dedica-se a pesca, uma parte esta na constru9iio civil (como pedreiros ou 

serventes) e alguns estiio na recolha do lixo. Quanto as migrantes (mulheres), essas 

encontram-se em ocupa96es como peixeiras, vendedeiras ambulantes, empregadas 

domesticas e na area de hotelaria e restaura9iio ( como cozinheiras, ajudantes de cozinha, 

empregadas de limpeza, empregadas de bar). 

E de salientar que de um modo geral os migrantes vivem em condi96es 

precarias, na sua maioria na Zona das Barracas. Esse e um aglomerado populacional que 

surgiu de forma espontanea e clandestina, na segunda metade dos anos 90, devido ao 

defice de habita9iio que caracteriza a situa9iio da Ilha da Boa Vista. A Barraca, como e 

denominada, constitui hoje um dos bairros mais populosos da ilha da Boa Vista. Os 

Celsa do ceu Li ma Neves 70 



Migra~ao Inter-insular, Interoc~o e Representa~oes Sociais: Rela,oes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e 
Migrantes da Ifha de Santiago 

habitantes desse bairro vivem em situac;ao extremamente precaria. Estes espac;os sao 

para eles a unica possibilidade de alojamento. 

Figura 5 

Zona das Barracas 

Autor: Luis Baessa. 2009 
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Neste local estao implantadas cerca de 1.000 casas de blocos e 50 barracas de 

papelao, sem as minimas condi9oes dignas de habitabilidade. Ha inexistencia de infra

estrutura de base, nao ha instalac;:oes publicas de rede electrica nem de agua e esgoto. 0 

bairro e todo ele cercado de lixo ea situac;:ao agrava-se na epoca das chuvas (a zona fica 

cheia de poc;as de agua e corn um cheiro nauseante ). 

0 bairro nao tern escolas, nao tern jardins infantis, nem quaisquer servic;os de 

saude. No entanto, ha um.a serie de servic;os informais, como por exemplo, bares (em 

grande quantidade, em cada esquina, encontra-se mais do que um), mercearias, 

cabeleireiros, carpintarias, tendas de roupas, pequenas casas de cultos religiosos, 

pensoes e restaurantes improvisados. Ha o fornecimento de luz electrica, que funciona 

como "Electra Privada": um residente corn um gerador pr6prio fomece luz electrica a 

varias casas. 

A Zona das Barracas e apontada como um gueto, um mundo organizado a 
rnargem da legalidade, corn marcas fortes da droga, da prostituic;ao, do alcoolisrno e de 

outros tipos de criminalidade. Ha quern defende, que alem do risco para a saude publica, 

a Barraca representa um grande risco pra a seguram;a publica e privada. Por isso, pode 

estragar a ''boa" imagem da Boa Vista, assim como arruinar as suas potencialidades 

turisticas. Sabe-se que ha registos de muitas queixas de casos de crimes e actos de 

violencia que ocorrem naquela zona. 
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Mesrno corn os seus problernas e amea9as, os rnoradores das barracas sao 

importantes para a sociedade local da Boa Vista. Estes levam a mao-de-obra para a 

constru9ao civil, para a lirnpeza das vias publicas, para a seguran9a, trabalharn nas 

cozinhas dos hoteis e dos restaurantes, outros sao rabidantes 13 , que levarn 

principalmente generos alimenticios. Entretanto, pelo facto de habitarem nesse bairro 

degradado, recai sabre eles o estigma da marginalidade, conotando-os negativamente e 

tomando esse espa90 segregado sujeito a um isolamento social. Essa situa9ao propicia

lhes sofrerern discrimina9ao socio-racial par parte dos habitantes das outras zonas da 

Ilha da Boa Vista. 

Em suma, a maioria dos vindouros de Santiago pertence a uma carnada baixa da 

sociedade local, possui baixo nivel de escolaridade, corn fracas recursos financeiros. 

Sao individuos oriundos principalmente do interior da ilha de Santiago, em maior 

propor9ao do Concelho de Santa Cruz, ou entao, de alguns bairros extremamente 

carentes da Cidade da Praia. Muitas vezes, deslocam-se sozinhos, mas numa fase 

posterior, acabam por levar toda a familia. Todos os migrantes se dirigem a Ilha das 

Dunas corn um unico prop6sito: ode procurar uma vida melhor. 

2. Atitude dos Boavistenses face a migrac;ao dos Santiaguenses a Ilha da Boa Vista 

Face a migrm;ao inter-insular dos rnigrantes santiaguenses para a ilha turistica 

da Boa Vista, a rnaioria dos interlocutores considera que ha vantagens e desvanta erts.;;~~-, 
-~\' e!Jt/' 

Alegarn que rnuitos migrantes vern a procura do seu "ganha-pao" e tern contri u.fd~, e " * 
forma positiva para o enaltecirnento daquela ilha. 14 /} .d.. 

/::~ 
... as ta ben espia sis dia de traboqje y as ten contribuide de Jo ozitiva cl 
pa dezenvo/vimente de nos ilha, enbora ten kes ke ta faze kozas rw. , mcr_, 
ten txeu ke ta trabadja pa dezenvolvimente. Ten kes ke ta konse · · (11z,; a 
drete na sosiedade, ma ten kes ke ka ta konsegi integra devidament . tnl1/lh O O 0 
asin ta traze txeu desvantajens, pur ezenple, geras y pekenus furtus 
konprov6de mo e es15 (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario -
Nativa). 

13 Vendedores retalhistas que constituem uma faixa do sector do mercado informal. Na sua imensa 
maioria sao mulheres solteiras e jovens, cuja media de idade ronda a volta dos trinta anos de idade 
(Monteiro, 2001: 67). 
14 Todas as cita1yoes em crioulo sao, doravante traduzidos para o portugues em notas de rodape. 
15 ••• vem a procura do seu dia de trabalho, tern contribu[do de uma forma positiva no desenvolvimento da 
nossa ilha, embora existem aqueles que fazem coisas erradas, mas ha muitos que trabalham para o 
desenvolvimento. Ha aqueles que conseguiram se integrar bem na sociedade, mas existem aqueles que 
nao conseguiram-se integrar devidamente. Sendo assim trazem muitas desvantagens. Por exemplo, 
guerras e pequenos furtos, que esta comprovado que sao eles que os executam (Raquel, 48 anos, 
Professora do Ensino Primario - Nativa). 
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N ta utxa kes traze txeu miiu d'obra y tanben produtus agrikolas ke oje en dia 
ka tafalta na nos tera, es eke traze16 (Jader, 30 anos, Econornista - Nativo) . 

... as traze txeu koza mariode, txeu koza muda pa pior, pamode antes nos era 
poke, nu ta vivia trankuile, ma agora ta ezisti txeu koza mariode kes traze ma 
es, infelizmente e presu ke nu ta ta paga17 (Lucas, 47 anos, Funciomirio 
Publico - Nativo) . 

... as traze dezenvolvimente, ma tanbe txeu prublemas18 (Sara, 41 anos, 
Varredeira de Rua - Nativa) . 

... parte pozitiva e ke txeu ta ben spia enprege, anh? Bu ta oia de fakte 
pamode as ten txeu enpenhe na sis trabodje, as ten responsabilidade, alguns 
e karpinteirus, ates e pedreiru, oles peskadores y nes aspekte populasiiu de 
Bubista ten side benefisiada. Parle negativa e ke txeu ta ben ke iluziiu, as ta 
mete na xatises, na d1·oga, ates en pirasas, furtus y otes kozas mas do tipo, 
portante, kes dois parte ta varia111 (Benamin, 43 anos, Funcionario Publico -
Nativo). 

Os aut6ctones da Ilha das Dunas sao da opiniao de que corn a chegada dos 

vindouros a ilha, principalmente dos migrantes oriundos da Ilha de Santiago, ocorreram 

muitas altera9oes no seu modo de vida. Alegam que esses migrantes tern contribuido e 

muito para o desenvolvimento da Boa Vista, mas por outro lado eles arrastaram consigo 

muitos males sociais, entre os quais, a inseguranc;a, a criminalidade e os roubos . 

... aumenta sen duvida, sen duvida, un aumente de 200%w (Lucas, 47 anos, 
Funciomirio Ptiblico - Nativo) . 

... teve alterasoins drastikas, un alterasiiu di /80~ kes karakteristikas ke nu 
tinha 4/a ka ten mas, sosege, paz, trankuilidade. seguransa, dja ka ten mas, 
pamode? Pessoas ke ben de fora, niiu so badius, ma tambe pesoal de Africa, 
senegalezes, gineenses, etc21 (Mateus, 31 anos, Condutor - Nativo). 

lsto e evidente, e c!aramente uma situar,:iio inequivoca, nos temos lido agora 
problemas com a sociedade, problemas de brigas, de mudanr,:as de 
comportamento, problemas de crimes. Crimes nos seus diferenles dominios, 
mas tambem problemas outros da sociedade, que foram trazidos para ea 

16 ••• acho que trouxeram muita mao-de-obra e tambem produtos agrfcolas que hoje nao faltam na nossa 
terra, forarn eles que trouxeram (Jader, 30 anos, Economista- Nativo). 
17 ••• trouxeram rnuita coisa ma, muita coisa mudou para pior, porque antes n6s erarnos poucos, vivfamos 
tranquilos, mas agora existem muitas coisas mas que eles trouxerarn corn eles, infelizmente e o pre<;:o que 
estamos a pagar (Lucas, 47 anos, Funcionario Publico- Nativo). 
18 ... trouxeram o desenvolvimento, mas tambem muitos problemas (Sara, 41 anos, Varredeira de Rua -
Nativa). 
19 A parte positiva e que muitos vern e procuram emprego. Ve-se de facto que tern muito empenho no seu 
trabalho, tern responsabilidades, alguns sao carpinteiros, outros sao pedreiros, outros pescadores e neste 
aspecto a popula9ao da Boa Vista tem sido beneficiada. A parte negativa e que muitos vem corn ilusao, 
rnetern-se em chatices, na droga, outros em pirra<;:as, furtos e outras coisas mais do tipo, portanto, essas 
duas partes variarn, tern a parte positiva e tern a parte negativa (Benamin, 43 anos, Funcionario Publico -
Nativo). 
20 ... aumentou sem duvida, sem duvida, um aumento de 200% (Lucas, 47 anos, Funcionario Publico -
Nativo). 
21 Houve mudan9as drasticas, uma altera9ao de 180° graus, aquelas caracterfsticas que tfnhamos ja nao 
temos mais, sossego, paz, tranquilidade, seguran9a, ja nao temos mais, porque? Pessoas que vieram de 
fora, nao s6 badius, mas o pessoal de Africa, senegaleses, guineenses, etc. (Mateus, 31 anos, Condutor -
Nativo). 
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precisamente, pela estadia ou pela vinda, pela chegada dessas pessoas. E 
verdade que quase que ncio tinha criminalidade aqui na Boa Vista, ha uns JO 
anos atrt:is. Mas de 10 anos para frente n6s temos assistido amiude a esses 
acontecimentos, que infelizmente para a nossa sociedade, infelizmente aqui 
para a ilha, infelizmente para Caho Verde. Mase uma situai;ao que enfim a 
priori teremos dificuldade em aceita-/as, porque n6s nao estavamos 
habituados a isso, mas agora, temos que ver e a forma de colmata-las 
mediante um bom re/acionamento e a compreensao dessas pessoas e fazer 
acabar corn esses actos e essas formas de estarem na sociedade (Ruben, 50 
anos, Consultor - Nativo). 

Na inisiu konde as ben pa Bubista, tude lava ta kore drete, ma agora de a uns 
tenpe pa li, ben mute mas txeu jente y agora kozas ten mudoden (Joana, 54 
anos, Professora do Pre-Primario - Nativa) . 

... Kriminalidade y inseguransa aumenta konsideravelmenle, N eskese de 
jlobe ke un dia un badiu ben asalta nha estabelesimentu, al ben y al abri 
porta (un badiu ke nunka tinha antrode Ii). Alforsa grades, al parti vidres, al 
faze mais ou menos un prejufze de 400 y ta/ kontus23 (Lina, 43 anos, 
Proprietaria de Bar -Restaurante - Nativa). 

Segundo a opiniao dos nativos, muitos dos seus habitos foram alterados, como 

por exemplo, o facto de safrem de casa e deixarem as portas todas trancadas, acto que 

antes era impensavel. Caso contrario conem o risco de quando regressarem a casa, 

encontra-la assaltada. Outra mudan9a tern a ver corn o facto de as pessoas, 

principalmente, as mulheres terem medo de sair a rua sozinhas . 

.. . pesoas agora ten medu de larga sis kaza, as vezes bu ta sai, ma bu ten ke 
feka s6 ta bai ta ben, pamode dja bu ka ta pude larga bu kaza, pamode 6ra ke 
bu pasa txeu tenpe lonje de bu kaza, bu ta kore riske de ten bu kaza 
asaltode24 (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario - Nativa) . 

... a!tera sin, primere koza e ke oje en dia dja nu ka ta pode anda nos s6 na 
rua, segunde agora bo ten ke fetxa porta na kade6de, koza ke N ka pudia 
seker imajinaba na vida y ate ora ke bu ta durmi bu ta feka deskonfiode25 

(Soraya, 26 anos, Empregada Comercial - Nativa) . 

... fi na vila ten es kestau, agora 6ra ke pesoas sai as ka ta txa port a 
aberte26 (Eliseu, 53 anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo). 

22 No infcio quando vieram para Boa Vista, tudo estava a correr bem, mas agora, de ha uns tempos para 
ea, vieram muito mais gente e agora as coisas tern mudado (Joana, 54 anos, Professora do Pre-Primario -
Nativa). 
23 .•• a criminalidade e a inseguran9a aumentaram consideravelmente, esqueci-me de te dizer que uma vez 
um badiu assaltou o meu estabelecimento. Veio ea, abriu a porta, fon;ou as grades, partiu os vidros, fez 
mais ou menos um prejufzo de 400 e tal cantos (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar -Restaurante - Nativa). 
24 ... as pessoas agora tern medo de deixarem as suas casas, se safres tens que voltar de vez em quando 
para dares uma olhadela, porque se passares muito tempo fora de casa, corres o risco de ter a tua casa 
assaltada (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario - Nativa). 
25 .... houve sim altera.,.oes, a primeira coisa e que hoje em dia ja nao podemos andar sozinhos na rua, 
segundo, agora tens que fechar a porta a cadeado, coisa que eu nilo podia sequer na vida imaginar e ate 
auando donnes fleas desconfiado (Soraya, 26 anos, Empregada Comercial - Nativa). 
2 , •• aqui na Vila agora ha essa questilo, as pessoas quando saem ja nao deixam a porta aberta (Eliseu, 53 
anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo). 
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... sou do tempo em que as pessoas deixavam as chaves na porta ou 
mesmo a porta traseira atada com uma linha apenas para que os animais 
ntio entrassem ou comessem os restos de comida. Mas o que e certo, e que de 
ha uns anos para trds, Ja ntio se deixam as chaves na porta e as linhas do 
port{io foram substituidas par fechaduras. Aumentou consideravelmente a 
inseguram;a, o roubo e a criminalidade em geral, por coincidencia ou ntio, 
desde que os badius e os africanos do confinente comeraram a chegar a 
ilhcl7 (Antonia - Nativa). 

Antes nu ta andaba a vontade, desde ke badiu txega Ii na Bubista, un pesoa 
ka ta feka a vontade, un pesoa ta sai de kaza, ma senpre ke medu, sima mi ke 
ta mura na kel zona la, as vezes nen N ka ta sai de kaza s6 ke mede, mede de 
anda mi s628 (Ruth, 30 anos, Empregada de Limpeza - Nativa). 

No entanto, ha nativos que defendem que nao e por causa das pessoas que vem 

de fora que ha inseguram;a, roubo e criminalidade na ilha, referem que muita gente da 

Boa Vista tambem contribui para esse quadro negativo. Referem tambem, que isso tudo 

e consequencia do desenvolvimento . 

... prob/ema ka e entrada de badius o mandjakus, e 
dezenvolvimente, ka e pamode as ben y as traze es tipes de kozas, ma pamode 
kes ben? Pamode nose ke kria kondisoins, nu da-s trabocije y as ben, as ben 
y depos tude ise ben kontese, pamode dezenvolvimente29 (Mateus, 31 anos, 
Condutor - Nativo) . 

... pur kauza des ntiu, jentes da li tanbe ta faze kozas mariode30 (Sara, 41 
anos, Varredeira de Rua- Nativa) . 

... N ka ta jla pamode e so pur kausa des, ma kel pakatez dja ka ta ezisti, ka 
ker dizer ki s6 es, ma komu es e ki maioria31 (Eliseu, 53 anos, Empregado de 
Escrit6rio - Nativo) . 

... par ezenple, na Bubista, se bu repara ben, kel deskulpa ke tude de ma/ ke 
la kuntese na ilha, ken ta faze e pesoas de fora. Keli elude minlira, ten txeu 
genie dali de Bubista ki e pior di ke pesoas ke ta ben de fora, pa mi e asin31 

(Mateus, 31 anos, Condutor - Nativo). 

27 Trecho extrafdo de uma discussao intitulada "Revolta na Boa Vista" que surgiu no biog: 
kufrontalidade.blogspot corn (25/02/2009). 
28 Antes andavamos a vontade, desde que os badius chegaram a Boa Vista, uma pessoa nao flea a 
vontade, uma pessoa sai de casa, mas sempre corn medo, medo de andar sozinha (Ruth, 30 anos, 
Empregada de Limpeza - Nativa). 
29 ••• o problema nao e corn a entrada dos badius ou mandjacos, e o desenvolvimento, nao e s6 porque eles 
vieram e trouxeram essas coisas, Mas por que vieram? Porque n6s criamos as condh;:oes, demos trabalhos 
a eles. Vieram e depois todas essas coisas vieram a acontecer, isso tudo por causa do desenvolvimento 
(Mateus, 31 anos, Condutor - N ativo ). 
30 ..• por causa deles nao, mesmo as pessoas de ea fazem coisas erradas (Sara, 41 anos, Varredeira de Rua 
- Nativa). 
31 ••• nao digo que seja por causa deles, mas a pacatezja nao existe, nao quer dizer que sejam apenas eles, 
mas como sao a maioria (Eliseu, 53 anos, Funcionario da Funr;ao Publica - Nativo). 
32 ••• por exemplo, na Boa Vista, se reparares bem naquela desculpa de que tudo de ma! que acontece na 
illrn, quern faz sao as pessoas de fora. Isto e tudo mentira, existe muita gente daqui da Boa Vista que sao 
piores do que as pessoas que vem de fora, para mime assim (Mateus, 31 anos, Condutor - Nativos). 
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Uma outra consequencia desse fen6meno migrat6rio, na 6ptica dos nativos, tern 

a ver corn o facto de s6 se verem pessoas estranhas pelas ruas da Boa Vista, e para eles 

isso implica viver de maneira completamente diferente. 

Oje en dia bu pode jla ma pesoa/ de fora e mas do ke pesoal da/i. 
Agora bu ta anda na rua bu ka ta konxe ningen, e un koza estronhe 
prinsipa/mente pa ken ki e dali de Bubis/a. Bubista e un i/ha grande, e 
terseira i/ha en grandeza de Cabo Verde, ma tude jente konxia tude jente. 
Agora bu ta konxe poke jente. Bubista agora ka ten s6 jente dali33 (Mateus, 
31 anos, Condutor- Nativo). 

Antes Boa Vista era uma i/ha corn pouca gente, onde todo o mundo 
conhecia todo o mundo, todos eram amigos de todos, a popular;fio vivia 
estavel, nfio havia necessidade de trancar as portas e as Jane/as, nfio havia 
perigos na rua, nem sequer barracas, etcu (Ant6nia - Nativa). 

Por causa disso, segundo depoimentos de nativos, eles criam sempre uma 

barreira face a interac9ao corn os estranhos, porque desde crian9as foram acostumados a 

se relacionarem apenas corn conhecidos e de repente se encontram perante pessoas corn 

habitos e costumes tao diferentes . 

.. . bu ta nut a pamode ten txeu des ke ten vontade de relasiona ma 
pesoas de Bubista, ma pesoas de Bubis/a ta kria senpre un bareira, kon 
razau nun serte ponte e sen razeiu na ote ponte. As ten raziiu pamode nos e 
kriode asin, nos kulturafoi asin. Konde N era kriansa N ta s6 relasionaba ke 
pesoas konhesidas, de repente bu ta uia un pesoa ke bu ka ta konxe, ke ten 
ote kultura, ote maneira de enkara vida. Ten sertas koizas ke pa mi e 
inademesivel pa el e normal, e koizas ke tudejente ta ta sinti !i35 (Mateus, 31 
anos, Condutor, - Nativo). 

Ha quern defenda que os nativos se viram obrigados a mudarem a elei9ao dos 

espa9os de lazer. Segundo a opiniao de um informante, que tinha o habito de fazer 

piqueniques corn os amigos em determinadas praias da ilha, ja nao pode faze-lo, 

alegando que os badius agora estao em todo o lado e que os boavistenses se sentem 

incomodados perante a presen9a de estranhos. 

33 ... hoje em dia podes dizer que o pessoal de fora e mais do que o pessoal daqui (em numero, 
quantidade). Agora andas pelas ruas e nao conheces ninguem, e algo estranho, principalmente para quern 
nasceu ea na Boa Vista. Boa Vista e uma ilha grande, em Cabo Verde ea terceira ilha em tamanho, mas 
as pessoas conheciam-se umas as outras. Agora conheces muito pouca gente, na Boa Vista, pois grande 
parte vem de fora (Mateus, 3 I anos, Condutor - Nativo). 
34 Trecho extrafdo do site: http: //cabrers.blogspot.com/2008-07-0larchive.html (03-(n-.:IHN). 
35 .•. nota-se que ha pessoas corn vontade de se relacionar corn as pessoas da Boa Vista, mas as pessoas da 
Boa Vista criam sempre uma barreira, corn razao num certo ponto e sem razao noutro ponto. Tern razao 
porque criamos assim, a nossa cultura foi assim. Quando era criani;:a s6 me relacionava corn pessoas 
conhecidas, de repente ves uma pessoa que nao conheces, que tern outra cultura, outra maneira de encarar 
a vida. Ha certas coisas que para ti que e inadmissivel para ele e normal, sao coisas que toda a gente sente 
por aqui (Mateus, 31 anos, Condutor - Nativo). 
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Alguns interlocutores sao da opiniao de que o comportamento dos migrantes 

santiaguenses influencia o comportamento de muita gente da Ilha da Boa Vista que 

apresenta alguma alterac;:ao comportamental por eles avaliada . 

... desde. ke badiu ben pra Ii, jentes de Bubis/a komesa ta utiliza 
armas, pamode badiu ta anda e so armode. pur ise ke nativus komesa tanbe 
la uti/iza armas36 (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar-Restaurante - Nativa). 

Eu acho que o comportamento da ma/ta de Santiago tambem tern 
interferencia no comportamento de muita gente daqui da ilha que tem tido 
alguma altera,;iio comportamental, cultural e tradicionalmente, injluenciada 
pelo pessoal de Santiago (Ruben, 50 anos, Consultor- Nativo). 

.. . depos de entrada de badius na tera, komesa ta kontese txeu kozas, pesoas 
dali komesa la konvive ma es, a/guns komesa ta ten relasoins ma es, kes 
badias tanbem ma nos. Par isso N ta utxa ma txeu koza muda, abites y 
kustumes ta mudode37 (Jader, 30 anos, Economista - Nativo). 

Por outro lado, alguns nativos sao da opiniao de que os migrantes santiaguenses· 

ensinaram algo de born e util aos nativos, que e o espirito de sacrificio, de 

sobrevivencia, de luta e de iniciativa, qualidades que raramente se encontravam entre os 

nativos. 

... e kel espirite de inisiativa, de sakrifisiu, koza ke ka ta ezisti nes 
lera, N ta utxa ma e da kes aspete positive kes traze38 (Mateus, 3 I anos, 
Condutor -Nativo) . 

... badius y afrikanus, unika koza kes ten de ma/ e kel kestiiu de 
furtos, de resle es e uns pesoas trabadjadors. Se oje nu ta keme peixe e grasa 
a badiu, pamode jentes dali dja ka kre piska. Dep6s es e ke ta ta trabadja na 
kostrusiiu sivil, as ta trabadja txeu, as ta para pamode as ten ke durmi de 
note, kazu kontrariu as la trabadjaba 24 sobre 24 horas, nes aspekte N ka ten 
ma! dejlcl 9 (Joana, 54 anos, Professora do Pre- Primario- Nativa). 

A maioria dos nativos alega que existem varios problemas sociais na Ilha da Boa 

Vista e que se devem em parte, a presenc;:a dos migrantes internos (principalmente os 

badius) e dos imigrantes da Costa Ocidental Africana. 

36, .. desde que os badius vieram para ea, as pessoas comec,:aram a utilizar armas, isto porque os badius 
andam todos armados, por isso QS nativos tambem comec,:aram a utilizar armas (Lina, 43 anos, 
Proprietaria de Bar-Restaurante - Nativa). 
37 ... depois da entrada dos badius na terra, comec,:aram a acontecer muitas coisas, as pessoas comec,:aram 
a conviver corn eles, alguns comec,:aram a ter relac,:oes corn eles, as badias tambem connosco. Eu acho que 
muita coisa mudou, os nossos habitos e costumes estilo alterados (Jader, 30 anos, Economista - Nativo). 
38 ••• e o espirito de iniciativa, o espirito de sacriflcio, coisa que nao existia nesta terra, eu acho que e um 
dos aspectos positivos que trouxeram (Mateus, 31 anos, Condutor- Nativo). 
39 .. • badius e africanos, a (mica coisa que tern de mat e a questao dos furtos, de resto sao pessoas 
trabalhadoras. Se hoje estamos a comer peixe e grac,:as aos badius, porque as pessoas daqui ja nao querem 
pescar. Depois sao eles que trabalham na constru9ao civil, eles trabalham muito, s6 param porque tern de 
dormir a noite, caso contrario, trabalhariam 24 sabre 24 horas, neste aspecto nao tenho mat a dizer (Joana, 
54 anos, Professora do Pre- Primario - Nativa). 
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Oje en dia na Bubista ten un grande mistura, ta ezisti pesoas de 
pratikamente de tude ilha de Cabo Verde, nu ten jente de Praia, de Fogo, 
Sal, Santo Antiio, Siio Nicolau, purtante, ten un grande mistura. So ke pesoas 
de zona de Bar/avento, kel poke ke N ten konvivide ma es, N ka ten ma/ de jla 
des. Mi tanben N ka ten ma/ de jla de badiu, s6 ke kes koza mariode ke ten 
konteside, senpre bu ta enkontra un badiu na meiu, senpre e badiu y pesoas 
de zona de Barlavento kuaze ke ka ta mite nes kozas. Kuante a pesoas de 
Kos/a de AJi-ika, es tanben as ten sis defeite, ten txeu ke ka ten bon 
konportamenre. Na kazu de krias{iu de gadu, oje kuaze ke ka ta ezisti, pur 
kauza de badius y afrikanus tanbe. E txiga y panha. Un bez nu lava na un 
pasefu y nu enkontra un grupe de afrikanus ke tava ta ben ku un soke xeie de 
animais kas ttnha roubode. As ta panha, as ta mata y as ta anbarka pa Praia. 
Portante nu ten ke sta preparode pa enfrenta Boa Vista de nova Era.;0 

(Joana, 54 anos, Professora do Pre-Primario - Nativa). 

N ka e kontra esternus na Bubista, ma e presizu un kontro/e, e 
nesesariu segi ses konportamentes, pamode as altera orden publika, as ta 
kontribui pa a/gun instabilidade de ponte de vista susial, pur izenple, na 
altura de festival, as ta asalta kazas, rouba, etc41 (Eliseu, 53 anos, 
Empregado de Escrit6rio - Nativo). 

... kes pesoal de Kosta de Africa tanbe ta konporta mariode, ma 
senpre as tajla badiu e badiu. Badiu e kel ke la konporta mas pior, oje en dia 
Ii na Bubista./2 (Jader, 30 anos, Economista - Nativo). 

No entanto admitem que os migrantes santiagueses trouxeram alguma coisa de born 

para aquela ilha, nomeadamente, a sua mao-de-obra que tern sido de extrema 

importancia para o desenvolvimento da Ilha das Dunas . 

.. . ma tanbe aumenta miiu-de-obra, pamode txeu des e trabadjador, ise e ke 
dezenvolvimente43 (Benamin, 43 anos, Funcionario Publico - Nativo) 

Nau, de bon as traze a/gun kuza, as traze sis mau-de-obra, as traze a/gun 
kuza, ma tanbe as traze koizas negaOvas. En termos de trabodje, as ta 

40 Hoje em dia na Boa Vista ha uma grande mistura, existem pessoas de praticamente todas as ilhas de 
Cabo Verde, temos pessoas da Praia, do Fogo, Sal, Santo Antao, Sao Nicolau, portanto, ha uma mistura. 
S6 que as pessoas da zona do Barlavento, o pouco que eu tenho convivido nao tenho mal a dizer deles. Eu 
tambem nao tenho mal a dizer dos badius, s6 que eu vejo as coisas de ma! que tern acontecido, sempre ha 
badius no meio, sempre e o badiu, as pessoas da zona de Barlavento quase que nao se metem nessas 
coisas. No que diz respeito as pessoas da Costa de Africa, elas tambem tern os seus defeitos, ha muitos 
que nao tern born comportamento. No caso da criar;:ao de gados, hoje quase que nao existe, por causa dos 
badius e dos africanos. E chegar e apanhar. Uma vez estavamos num passeio e encontramos um grupo de 
africanos que vinham corn sacos cheios de animais que tinham roubado. Eles apanham, matam, 
embarcam para a Praia. Portanto, n6s temos e que estar preparados para enfrentar essa nova Era na Boa 
Vista (Joana, 54 nos, Professora do Pre - Primario - Nativa). 
41 Nao sou contra os extemos na Boa Vista, mas e preciso um controle, e necessario seguir os seus 
comportamentos, porque alteraram a ordem pubica, contribuem para alguma instabilidade do ponto de 
vista social, por exemplo na altura do festival, assaltam casas, roubam, etc. (Eliseu, 53 anos, Empregado 
de Escrit6rio - Nativo). 
42 ... o pessoal da Costa de Africa tambem comporta-se de modo incorrecto, mas, sempre dizem badiu e 
badiu. Os badius sao os que se comportarn pior hoje em dia aqui na Boa Vista (Jader, 30 anos, 
Economista - Nativo). 
43 .•• mas tambem aumentou a mao-de-obra, porque muitos deles sao trabalhadores, isso tudo e 
desenvolvimento (Benamin, 43 anos, Funcionario Publico). 
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trabadja drete, a nivel de peska, ou seja, as traze a/gun kuza de bon44 (Lina, 
43 anos, Proprietaria de Bar Restaurante - Nativa) . 

. .. poke koza, ma pelu menus, as traze, parte de miiu-de-obra45 (Eliseu, 53 
anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo) . 

... badius ta dobe un serie de servises ke nativos ka ta dobe, pur ezenple de 
madrugada konde bu ta regresa de parodia, se bu kizer keme espargete, bu 
ta bai e pa Baraka 6 Farinasiiu, la bu ta an/contra senpre46 (Mateus, 31 anos, 
Condutor- Nativo). 

3. Imagem dos Autoctones da Boa Vista em relafj':io aos Migrantes de Santiago 

Para Elias (2000: 121), a fofoca nao constitui um fen6meno independente. 0 que 

e digno dele depende das normas e crem;as colectivas e das relac;oes comunitarias. 

Afirma o autor que o uso comum nos inclina a tomar por "fofocas" em especial as 

informayoes mais ou menos depreciativas sabre terceiros, transmitidas por duas ou mais 

pessoas umas as outras. Estruturalmente, porem, a fofoca pejorativa (blame gossip} e 

inseparavel da elogiosa (pride gossip), que costuma restringir-se ao pr6prio individuo 

ou aos grupos corn que ele se identifica. 

Por meio do estudo do significado da fofoca, o sociologo Elias (2000: 121) 

mostra que a relac;ao entre grupos passa necessariamente pela questao da imagem que os 

grupos tern de si mesmos e da importancia da preserva<rao dessa imagem, que pode ser 

resguardada ou afirmada por intermedio da inferiorizac;ao de outro grupo. A pr6pria 

existencia de um grupo de outsiders, os quais nao "partilham do reservat6rio de 

lembranc;as comuns, nem das mesmas normas de respeitabilidade do grupo estabelecido 

age como um factor de irritac;ao e e encarada pelos membros desse grupo como um 

ataque a sua imagem e ao seu ideal do n6s". A rejeic;:ao ea estigmatizac;ao dos outsiders 

constituem o seu contra ataque. 

Praticamente em todas as sociedades os diversos grupos estigmatizam outros 

grupos coma sendo de status inferior e de menor valor. A sociedade boavistense nao 

foge a regra. Sendo assim, surgem dois grupos antag6nicos, o dos nativos que, de 

acordo corn o soci6logo alemao Norbert Elias sao denominados "estabelecidos" e o dos 

badius, que sao vistas como os "outsiders" que sao estigmatizados por todos os 

44 Nao, de born e!es trouxeram alguma coisa, trouxeram a sua mao-de-obra, eles trouxeram alguma coisa, 
mas tambem trouxeram coisas negativas. Em termos de trabalho, eles trabalham bem, a nivel da pesca, ou 
seja, trouxeram alguma coisa de born (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar-Restaurante - Nativa). 
45 • • • pouca coisa, mas pelo menos trouxeram parte da mao-de-obra (Eliseu, 53 anos, Empregado de 
Escrit6rio - Nativo). 
46 ••• os badius te dao uma serie de servii,:os que os nativos nao dao, de madrugada quando regressas da 
par6dia, se quiseres comer esparguete, vais e para a Barraca ou Farinai;:ao, la encontras sempre (Mateus, 
31 anos, Condutor - Nativo ). 
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atributos associados corn a anomia, corn a delinquencia, a violencia, a desintegra<;ao da 

familia, entre outros. Os outsiders sao vistas pelo grupo estabelecido coma indignos de 

confian9a, indisciplinados e desordeiros (que desrespeitam as regras e as normas dos 

estabelecidos). Ainda de acordo corn Elias (2000: 45), os estabelecidos tendem a 

considerar que os outsiders ameac;am a sua superioridade. A circulac;ao de fofocas 

pejorativas e a depreciac;ao da auto-imagem do outro grupo constituem trac;os 

frequentemente constantes da sua conduta. 

0 facto de os membros de cada um dos dois grupos diferirem em sua aparencia 

fisica, ou de falarem corn um sotaque e uma fluencia diferentes, a lingua em que ambos 

se expressam, embora a mesma, serve coma um sinal de refor90 da estigmatiza9ao. 

As interac96es entre os actores sociais estao condicionadas pelas impress5es que 

cada qual tern acerca dos outros. Neste sentido as imagens reciprocas dos dais grupos 

em analise irao contribuir fortemente para delinear a interac9ao e o tipo de rela95es que 

se estabelecem entre eles. Os nativos da Ilha da Boa Vista admitem que ha badius que 

sao boas pessoas, mas que, por outro, lado ha badius que tern comportamentos 

condenaveis, coma em qualquer lugar do mundo, onde ha boas e mas pessoas. Dizem 

que ha santiaguenses que sabem lidar e estar corn eles, mas par outro lado, existem os 

outros, que nao sabem se comportar e que mancham a imagem dos demais. 

Sendo assim, entre os boavistenses ha os que tern uma imagem negativa em 

relac;ao a uma boa parte dos migrantes santiaguenses. Uma outra parcela dos 

interlocutores admite que embora sejam todos cabo-verdianos, existem muitas 

diferern;as ao nivel de atitudes, comportamentos e habitos; admitern que em 

determinadas situa96es eles agem de forma que muitas vezes nao converge corn a sua 

maneira de agir. Os nativos chegam mesmo a considerar a existencia de um choque 

cultural. 

.... acho que, de facto e/es tern uma tradh;iio diferente da nossa, 
embora sejamos todos cabo-verdianos, mas cada ilha tem a sua 
especificidade no dom[nio da cultura, no dominio tradicional e no dominio 
comportamental (Ruben, 50 anos, Consultor- Nativo) . 

. .. niiu, nos ma es e ka igual nada, ten diferensa sin, nos tude e 
kaboverdianu ma ten diferensa sin, diferensas profundas"7 (Eliseu, 53 anos, 
Empregado de Escrit6rio - Native) . 

.. . a diferenr;a e a nlvel da cultura, tem a/guns habitos, fem a/gum as 
situar;oes tradicionais mesmo do pessoa! de Santiago que muitas vezes niio 
convergem corn a nosa (Ruben, 50 anos, Consulter- Nativo). 

47 •.• nao, n6s e eles nao somos iguais nao, temos muitas diferem;as, somos todos cabo-verdianos, mas 
n6s somos diferentes, ha diferern;as profundas (Eliseu, 53 anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo). 
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N ta utxa mode es e pesoas umanas moda nos. Badius, sanpadjudos, 
nos e tude seres umanus, n6s e tude flqje de Caho Verde, nos e tude 
kabuverdianus, ka ten diferensas, so ke kada un ten si manera de ser"8 

(Joana, 54 anos, Professora do Pre- Primario, Nativa). 

Por exemplo, em casos de tensoes e conflitos, para os nativos e impensavel fazer 

o uso de armas, tudo se resolve corn as pr6prias maos, isto e, segundo dizern os nativos, 

resolvem as coisas de forma diferente dos santiaguenses . 

... genie de bubisla ta briga eke sake, es badius e ka moda pesoa/ de 
Barlavente, ke ta briga ke soke, bu ta do-me un soke, N ta dobe ote soke, tude 
ta feka rezolvide. Imajina, /aka pode ser mortal pa un pesoa y ise ten 
konteside. Nos nu ta kustum6de na deskuti, da ke mon, manda name y depos 
tafeka drete, ma da kefaka nu ka ta abituod/9 (Lina, 43 anos, Proprietaria 
de Bar-Restaurante -Nativa) . 

.. . kualker koza as ta uza logo /aka. E o ke jente la ubi pamode ta kontese la 
pa Baraka, e agua kente, e azeile kente. n6s nu ka ta abituode kes kozas. 
Antigamenre konde ta tinha dezentendimente pesoas ta brigaba e ke mon e 
niiu ke armas50 (Eliseu, 53 anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo) . 

... pur ezenp/e N pode manda un sanpadjude name, ma se for un 
badiu al ta aponto-me loge un arma. As ta linpa sis onra e ke sange, ma nos 
niiu. 51 (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar- Restaurante -Nativa). 

Para exemplificar as referidas divergencias comportamentais, afirmam tambem 

que os santiaguenses deitam o lixo em qualquer lugar e que urinam em qualquer lado . 

... problema ke ta koluka e ses integrasau, e klaru, as traze kostumes 
ke nu ka tava abituode y kustumes ke talvez ta xoka ke kes de nos, ke ta briga 
mesme, pamode ten koizas que sinseramente, N ten 53 anus y N ka lava 
abit116de a oia ise, nomeadamente, lixu, faze xixi na rua etc. Ten uns dias na 
rua de Rego kontesi un konfuzau pamode un individuo de Santiago faze xixi 
frente de un data de jente grande, as txema-1 atensiiu y e/ ka feka konfente al 
ate ameasa Ti Jon pamode al ta mata-151 (Eliseu, 53 anos, Empregado de 
Escrit6rio - Nativo ). 

48 Eu considero que sao pessoas hurnanas como n6s. Badius, sampadjudos, n6s sornos todos filhos de 
Cabo Verde, n6s sornos todos cabo-verdianos, nao ha difereni;as, s6 que cada um tern a sua rnaneira de 
ser (Joana, 54 anos, Professora do Pre- Primario). 
49 ... as pessoas da Boa Vista brigam e corn socos, eles {badius} nao sao como o pessoal de Barlavento, 
que briga corn as maos, um da um soco, o outro da outro soco e pronto, tudo flea resolvido. Imagina, a 
faca pode ser mortal para uma pessoa e isso tern acontecido. N6s estamos acostumados a discutir, bater 
corn as maos, dizer palavroes e pronto fica tudo nonnal, mas n6s nao estamos habituados a utilizar facas 
(Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar - Restaurante - Nativa). 
50 ... usam a faca por qualquer coisa. E o que se ouve que acontece la para a Barraca, e agua quente, e 
azeite quente, n6s nao estamos habituados corn essas coisas. Antigamente quando haviam 
desentendimentos, as pessoas brigavam corn as maos e nao corn armas (Eliseu, 53 anos, Empregado de 
Escrit6rio - Nativo). 
51 ••• por exemplo, posso dizer palavroes a um sampadjudo, mas se for a um badiu ele apontara logo uma 
arma para mim. Eles limparn a honra e corn sangue, mas n6s nao (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar
Restaurante - Nativa). 
52 ... aqui o problema que se coloca e a integrai,:ao deles, e claro que trouxeram costumes que n6s nao 
estavamos habituados e costumes que ta\vez choquem corn os nossos, que briguem mesmo, porque ha 
coisas que sinceramente, tenho 53 anos e nao estava habituado aver. Nomeadamente o lixo, ha pessoas 
que urinarn na rua e ha alguns dias, na rua do Rego, houve uma confusao porque um indivfduo de 
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... sen duvida txeu koza muda pa pior, en termes de ijiene, saude 
publika ... as traze txeu koza mariode53 (Lucas, 47 anos, Funcionario Publico 
- Nativo). 

De acordo corn Blumer, in Baguette (2007: 39), o processo social de vida em grupo e 
que cria e mantem as regras na sociedade, contrariando algumas visoes dominantes na 

literatura das ciencias sociais que encaram essas formas repetitivas da ac<;:ao conjunta 

como a forma natural da vida humana em grupo. Tomando a ideia de Blumer, tenta-se 

analisar o estado de tensoes que existe entre as dais grupos em analise, salientando que 

antes, a sociedade local boavistense, atraves do seu processo social de vida em grupo, 

mais au menos isolado, definiu um conjunto de regras, normas e valores que, se 

acreditava, que eram adoptados por todos as seus integrantes. Quando as boavistenses 

perceberam que entres os migrantes santiaguenses que chegaram havia individuos que 

nao aderiram a parte dessas normas ou mesmo a sua integra, concluiram que essas 

atitudes geraram as situac;:oes de conflito entre os dais grupos. Sendo assim, na 

sociedade boavistense, par vezes, o badiu e considerado um desviante, isto porque a 

sociedade definiu a priori um conjunto de regras e normas que toda a populac;:ao deveria 

cumprir, no entanto, quando esses extemos chegaram na ilha, nao aderiram a esse 

conjunto de normas e regras, por isso sao considerados "destoantes". 

E de referir ainda que os nativos consideram que os santiaguenses sao pessoas 

mais reactivas, dizem ate que esses tern o "sangue mais quente" do que eles. E o que se 

percebe nas afirmac;:oes a seguir. 

N ta atxa ke es e uns pesoas ke ta senpre pronte pa ranja xatises, 
klaru ke ten un ou ote ke e diferente, por ezenp/e nhas vizinhes, es e uns 
gentes pakatos, ma normalmente es e uns pesoas fervidas, as ta sta senpre 
pronte pa ranja xatises, pa kua/ker koizinha as ta xatia, as ta manda name, 
nos nu ka sta habituode, nu ta ta sofre um xoke mute grande54 (Eliseu, 43 
anos, Empregado de Escritorio -Nativo ) . 

... Ii oje N ka live problemas ma ninhun des, nunka, pamode N sabe 
manera kes e, portante, N ta tent a ivita. N ta tenta konporla ben ma es, fa/a 
ben ma es, pamode N sabe ke normalmente, badiu y sanpadjude ka ten 

Santiago urinou a frente de muita gente idosa, que lhe chamou atern;:ao e esse nao ficou contente e ate 
ameai;:ou o Ti Jon (morador daquela rua) de morte (Eliseu, 53 anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo). 
53 ••• sem duvida muita coisa mudou para pior, em termos de higiene, saude publica ... trouxeram muita 
coisa ma (Lucas, 47 anos, Funcionario Publico - Nativo). 
54 Acho que sao pessoas que estao prontas para arranjarem chatices, claro que tern um ou outro que e 
diferente, por exemplo, esses meus vizinhos sao pessoas pacatas, mas normalmente sao pessoas fervidas, 
estao prontas para arranjar chatices a qualquer momento, por qualquer coisinha chateiam-se, dizem 
palavroes, n6s nao estamos habituados, n6s estamos a sofrer um choque muito grande (Eliseu, 53 anos, 
Empregado de Escrit6rio - Nativo}. 
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mesmu menta/fdade55 (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar - Restaurante -
Nativa) . 

... mi N ka ten problemas ma badius, ma dja N uia pesoas ta ten problemas 
ma es, N ka sabe e pamode, se e fa/ta de entendimente as vezes, pamode 
realmente, badiu ten sange kente, bu ta konprende? Badiu ta refliti menos f6 
ise e verdade. Dja N fa/a ma txeu des, y maioria des ta rekonhese ise 6 

(Benamin, 43 anos, Funcionario Ptiblico - Nativo). 

Se bufla un sanpadjude pamode al ta da pa dodu, nu ta enkara-l de 
Jonna normal, ma se bu fla ise a un badiu al ta reaji loge, al ten un 
tenperamente ke ta permiti-1 reqji de forma bruska (Lina, 43 anos, 
Proprietaria de Bar- Restaurante - Nativa). 

Muitas vezes os pr6prios santiaguenses compactuam corn essa forma de pensar 

dos natives, relativamente as diferen9as de habitos, de comportamentos e de atitudes 

entre eles. 

.. . so ki n6s badiu nos e un bokadinhu brutu, nu gosta di kes kuzas di 
malkriason, nu gosta di kes kuzas di porkaria, di bota lixu na rua, nes aspetu 
es tene razon, pamodi un ta straga imajen di kel otu. E sima situason di 
baraka, la ta mora so badius, mandjakus y a/guns pesoas di Silo Vicente, la 
ten txeu porkaria, Kamara ta ba linpa lixu oji, manha ta sta na mesma 
situasifu. E kes porkaria Ii ki gentis di Ii ka gosta, ma nen tudu ta konporta 
asin, ami N ka gosta di /ixu57 (Nila, 24 anos, Empregada de Bar, Migrante) . 

... ma tanbe kuzas ki badiu ta faze Ii, ka ta da, es ta faze so kuza 
mariadu, otu ta ben, ka ta trabadja, es ta buska furta u ke di b6, ke/i ka ta 
da58 (Denga, 25 anos, Peixeira - Migrante) . 

... Badiu senpri ta straga anbienti di lugar, ma N ten stadu ta 
observa y ta da konsedjus, ma nen senpri es ta obi. Ma badiu senpri ta straga 
anbienti di /ugares59 (Simao, 41 anos, Marceneiro - Migrante). 

Mi e di Praia ma N ta odja txeu gent is disprezada y N taflou ma nen 
es ka divia staba Ii, es diviafikaba la na Santiago pamodi kuzas ki ta kontisi. 
Si kes pisoas di Ii ta fa/a ma/ di badiu, OU es e kontra badius, es teni razon, 

55 •.. ate hoje nao tive problemas corn nenhum deles, nunca, porque sei como ea maneira deles, portanto, 
tento evitar. Tento me comportar bem corn eles, falar bem corn eles, porque sei que normalmente os 
badius e os sampadjudos nao tern a mesma mentalidade (Lina, 43 anos, Proprietaria de Bar - Restaurante 
-Nativa). 
56 •.. eu nao tenho problemas corn badius, mas ja vi pessoas a terem problemas corn eles, nao sei qua! e o 
motivo, se e falta de entendimento as vezes, porque realmente o badiu tern sangue quente, compreendes? 
0 badiu reflecte menos e isso e verdade. Eu ja falei corn muitos deles e a maioria reconhece isso. 
(Benamin, 43 anos, Funcionario Publico - Nativo). 
51 .•. s6 que n6s os badius soma um bocadinho brutos, gostamos daquelas coisas de ma-criai;ao, gostamos 
daquelas coisas de porcaria, deitar o lixo na rua etc. Neste aspecto, eles tern razao, porque um estraga a 
imagem dos outros. E como a situa9ao das Barracas, la s6 moram badius, mandjacos e algumas pessoas 
de, Sao Vicente, ali ha muita porcaria, a Camara vai la limpa o lixo hoje, amanha estara tudo na mesma 
situai;:ao. Sao essas porcarias que o pessoal de ea nao gosta, mas nem todos comportam-se dessa forma, eu 
nao gosto do lixo (Nila, 24 anos, Empregada de Bar - Migrante). 
58 ... mas tambem as coisas que os badius fazem ea, nao da, eles s6 fazem coisas erradas, alguns nao 
trabalham e procuram furtar o que e teu, isso nao da (Denga, 25 anos, Peixeira- Migrante). 
59 O badiu sempre perturba o ambiente dos lugares, mas tenho estado a observar e a dar conselhos, mas 
nem sempre ouvem. Mas os badius sempre perturbam o ambiente dos lugares (Simao, 41 anos, 
Marceneiro - Migrante ). 
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pamodi ten txeu gentis dretu, mas tanbe txeu ke ka dretu60 (Filo, 39 anos, 
Comerciante - Migrante). 

Es ta ranja briga, es ta porta ma/ y dipos es tajla majentis di Ii e 
rasista, mi N ka ten mat dijla di ningen di Boa Vista. Gentis di Boa Vista e ki 
ta nag6sia ku ml1 (Cesaltina, 36 anos, Comerciante - Migrante). 

N sabi ma pesoas di Praia txeu bez ta porta mal, ma ka senprt62 

(Joaquim, 26 anos, Policia Maritima - Migrante). 

Essa diferem;:a comportamental e de atitudes e observada entre as crian9as, pois, 

segundo relatos, nas escolas as criam;:as nativas nao se misturam corn as criarn;as 

santiaguenses, visto que as primeiras admitem que essas sao brutas e que estao sempre a 

lhes provocar. 

Es e brutes, realmente kes menines da Ii ta tenta asosia md es, ma 
depos as ta kaba pa afasta. Ka e nada inposive/ un kriansa nativa pisa un 
kriansa santiagense y el agredi-l logu ke un bafatada, antes ke kel kriansa 
nativa pedi-l deskulpa, pur ise e Ices ta afasta des pamode es e mute 
agresive63 (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario- Nativa). 

A entrevistada diz ainda: 

Na prinsipiu as ta mistura ma depos as ta kaba pa separa, pamode 
es e mute agresivas devido a edukasau kes la resebi na kaza, kes konjliles kes 
ta prezensia na kaza, pamode badius la ezalta pa pekenas koizas. As vezes as 
ta asisti geras entre sis mae y sis pai, as vezes entre vizinhes, por ise kes ta 
asosia na inisiu, md depos as ta afasta, pamode pa kalker koizinha as ta parti 
pa agresliuM (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario - Nativa) . 

... nttu, na nha Jardin N ka ta admiti separasliu entre kriansas, pa 
mi tude kriansa e igual y N la f aze-s entende ke es e tude igual, as ta 
re/asiona normal, so ke de vez en kuonde ta parse un o ote ke ta jla ke/ 

60 Eu sou da Praia, mas eu vejo muita gente a ser desprezada e digo que essa gente nem deveria estar ea, 
deveriam ficar em Santiago, por causa do que tern acontecido ea. Se as pessoas de ea falam mal dos 
badius, ou sao contra eles, tern razao porque ha muito boa gente, mas por outro !ado, muitos nao sao boas 
~essoas (Filo, 39 anos, Comerciante - Migrante). 

1 Eles arranjam confusoes, portam-se mal e depois dizem que as pessoas de ea sao racistas, eu nao tenho 
mat a dizer de ninguem da Boa Vista. As pessoas da Boa Vista sao os que negoceiam comigo (Cesaltina, 
36 anos, Comerciante - Migrante). 
62 Eu sei que as pessoas da Praia muitas vezes portam-se mat, mas nem sempre (Joaquim, 26 anos, Polfcia 
Maritima - Migrante). 
63 Eles siio brutos, realmente os meninos de ea tentam aproximar-se deles mas depois acabam par se 
afastar. Nao e nada impossfvel, urna crian,;:a nativa pisar uma crian,;:a santiaguense e esta a agredir corn 
uma bofetada antes que a outra lhe pe,;:a desculpas, par isso e que se afastam, porque elas sao muito 
agressivas (Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario- Nativa). 
64 No infcio eles se misturam, mas depois acabam por se separar, porque siio muito agressivas devido a 
educa,;:ao que recebem em casa, as conflitos que presenciam em casa, porque os badius se exaltam por 
pequenas coisas. As vezes assistern as guerras entre a miie e o pai, as vezes entre vizinhos, por isso, 
associam no inicio, mas depois afastam-se, porque par qualquer coisinha partem logo para a agressao 
(Raquel, 48 anos, Professora do Ensino Primario - Nativa). 
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"badiu la", ma loge N ta korigi-s. Anton N tafla-1 "badiu niiu, el e igual a 
nos, et e igual a b6 "65 (Joana, 54 anos, Professora do Pre-Primario - Nativa). 

Portanto, as criarn;as santiaguenses sao muitas vezes vftimas de segrega9ao e 

marginaliza9ao por parte dos colegas, devido a diferen9as culturais, sociais e por vezes 

econ6micas. Em consequencia poderao surgir disturbios psico16gicos profundos, 

causando traumas ou atitudes depressivas que poderao conduzir a reac9oes de violencia 

e tambem poderao dar lugar ao insucesso escolar dessas crian9as. 

A estigmatiza9ao, muitas vezes, associa-se a um tipo especifico de fantasia 

colectiva criada pelo grupo estabelecido. 0 relacionamento entre os migrantes 

santiaguenses e os boavistenses mostra o preconceito de um grupo estabelecido, em 

defesa do seu status e poder contra o que e sentido como uma agressao dos outsiders. 

Por vezes os natives perguntam: por que e!es ntio viio para a terra deles? Ou afirmam: 

por mim iam todos para a terra deles, E ainda: n6s estavamos bem aqui sem eles, eles 

vieram ea e trouxeram todos os seus maus costumes e maus habitos. 

Do ponto de vista dos outsiders, o resultado da estigmatiza9ao, alem da 

interioriza9ao do preconceito, que traz reflexos negatives para a auto-imagem do grupo, 

pode gerar, por sua vez, um preconceito contra os estabelecidos. Mas, na medida em 

que sentem que nao possuem poder para tao-somente pela linguagem estigmatizar o 

outro grupo, podem, e em alguns casos e o que ocorre, transformar a estigmatizayao em 

actos de violencia. Como refere Elias (2000: 177), "enquanto os quadros sociais sao 

relativamente fracas, seu preconceito contra os estabelecidos nao tern contundencia, eles 

nao conseguem traduzi-los em actos de discrimina9ao". Eventualmente, poder-se-a 

manifestar sob a forma de delinquencia, do vandalismo ou de outras transgressoes da 

ordem estabelecida, particularmente entre j ovens. Esses sao os unicos meios de que 

dispoem os grupos tratados corn frieza, exclufdos e agredidos em sua auto-estima, para 

conseguirem alguma coisa dos grupos estabelecidos. Desse modo, os migrantes 

santiaguenses, par vezes adoptam comportamentos agressivos e que os afastam das 

normas estabelecidas pela sociedade local boavistense. No entanto, e uma forma de eles 

conseguirem um certo tipo de respeito par parte dos nativos da Ilha da Boa Vista. Sendo 

assim, em determinadas situa96es, nota-se um certo temor par parte dos boavistenses 

65 Nao, eu no meu jardim nao admito essa separai;ao entre criarn;:as, todas as criarn;:as para mim sao iguais 
e fa90-\hes entender que elas sao todas iguais, relacionam-se normal, s6 que de vez enquanto aparece um 
que diz aque le badiu ai, mas logo o corrijo." Digo aque\e badiu nao, ele e igua\ a n6s e igual a ti" (Joana, 
54 anos, Professora do Pre-Primario). 
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para corn os santiaguenses. Muitas vezes, os primeiros tentam nao entrar em choque 

corn os santiaguenses por medo da reac91io destes, j a que os consideram pouidores de 

um temperamento diferente do deles, isto e, sao mais reactivos. 

4 Percep~iio e Experiencia de Discrimina~iio por parte dos Santiaguenscs / Imagem 

dos Migrantes Santiaguenses em rela~iio aos Boavistenscs 

Nesta sec9ao se trata da questao do preconceito, da discrimina91io e do 

sentimento de racismo par parte da popula9ao migrante da Ilha de Santiago e da 

imagem que esses migrantes tern em rela91io aos boavistenses. 

A discrimina9ao e escandalosa porque ela se constitui numa nega91io dos 

direitos, os direitos inscritos na Constitui91io e em principios substanciais ao exercicio 

da cidadania. A questao da discrimina91io se imp5e a partir do momento em que passa a 

admitir que as diferen9as sao fundadas num estatuto hereditario (Castel, 2008: 12). 

Grande parte dos migrantes santiaguenses e da opiniao de que existe 

discrimina91io e preconceito por parte dos nativos da Boa Vista em rela91io a eles. Neste 

caso, usando as palavras de Castel (2008: 13), trata-se de discrimina9ao negativa. Para o 

autor, os tra9os especificos de perten9a etnica sao vistos coma suporte para um 

tratamento diferencial e desigual e nao para um tratamento igualitario dos individuos. A 

diferen9a aqui e sublinhada e funciona coma um estigma: por exemplo a cor da pele 

deflagra a suspei9ao e a rejei9ao. E nesse sentido que se pode falar em discrimina9ao 

negativa. Nao se trata de um pleonasmo. Existem formas de discrimina9ao positivas que 

consistem em fazer mais por aqueles que tern menos. Por exemplo, a Camara Municipal 

da Boa Vista concede terrenos aos migrantes santiaguenses que nao possuem condi95es 

financeiras para adquiri-los atraves da compra. 

A discrimina9ao negativa nao consiste em dar mais aqueles que tern menos; ela, 

ao contrario, marca seu portador corn um defeito indelevel. Ser discriminado 

negativamente significa ser associado a um destino emba9ado numa caracteristica que 

nao se escolhe, mas que os outros no-la devolvem como uma especie de estigma. A 

discrimina91io negativa e a instrumentaliza9ao da alteridade, constituida em factor de 

exclusao. A discrimina9ao coloca a concep9ao de cidadania democratica em risco, 

mediante ausencia de reconhecimento da alteridade. 

Grande parte dos santiaguenses admite que se sente discriminada e desprezada 

por parte dos boavistenses; que esses sao todos racistas e que nao gostam que 

santiaguenses vivam na terra deles. 
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... des di Praia ki N ta obi pesoas ta fla ma genies di Boa Vista ta trata Badius 
y mandjakus ma/, dipos ki N txiga Ii N odja ma e verdadi66 (Joaquim, 26 
anos, Policia Maritima - Migrante). 

0 entrevistado diz ainda: 
... nau, ka e so na Baraka, e na tudu lugar, N ta vive na vita, ma N ta obi txeu 
gentis tafala ma/ di badiu, ka e s6 badius ki ta vivi na Baraka67 (Joaquim, 26 
anos, Policia Maritima- Migrante) . 

... e verdade, si un faze kel otu ka faze, tudu ta paga, pamodi nos e tudu 
badiu68 (Ludy, 30 anos, Domestica - Migrante) . 

... as vezes na konbersa, es ta jlou asi "anh dja bu hen, dja bu enrikisi na nos 
tra", kes kozinhas li69 (Saturnina, 39 anos, Comerciante - Migrante). 

Para as migrantes a maior prova de discriminai;ao ocorre ao nf vel habitacional. 

Admitem que, para alem da escassez de moradias que existe na ilha, as vezes os 

boavistenses tern posse de casas para arrendarem, mas nao o fazem a eles, s6 pelo facto 

de serem badius. 

... es ta ten kazas pa renda y es ka ta renda-nu. N sta ta prokura kaza desdi 
dia un y N ka sta konsigi, es ta renda so brankus, so italianos, badiu nen 
pensar70 (Nila, 24 anos, Empregada de Bar - Migrante). 

... nu ta ten senpri difikuldadi na kaza pa mora71 (Francisco, 32 anos, 
Pescador - Migrante ) . 

.. . kuaze kes ka ta aluga badiu kaza. N teni un kolega ke guarda fiskal, e 
estevi durante txeu tenpu ta djobi kaza, pamodi es ka ta aluga badiu kaza72 

(Joaquim, 26 anos, Policia Marftima - Migrante). 

Difikuldadi nunka ka ta kaba, alanu la dentu di agzi, pamodi txuba ki kai, nu 
sta dentu di agu73 (Ant6nio, 41 anos, Pedreiro - Migrante). 

66 ... desde a Praia que oir;o dizer que as pessoas da Boa Vista tratam ma! os badius e os mandjacos, 
depois de ea chegar comprovei que era verdade (Joaquim, 26 anos, Policia Maritima- Migrante). 
67 ..• nao, nao e s6 na Barraca, siio em todos os sitios, eu vivo ea na vi\a e oir;o muita gente a dizer mal 
dos badius, nao e s6 dos badius que vivem nas Barracas (Joaquim, 26 anos, Policia Marftima ~ Migrante). 
68 ••• e verdade, se um aprontar e o outro nao, todos pagam, porque n6s somos todos badius (Ludy, 30 
anos, Domestica- Migrante). 
69 ... as vezes no decorrer de conversas eles te dizem assim: "vieste para a nossa terra eja enriqueceste", 
essas coisinhas (Saturnina, 39 anos, Comerciante - Migrante ). 
70 ... ha pessoas que tern casas para arrendarem e nao nos arrendam, ando a procura de casa desde o dia 
primeiro e nii.o consigo, eles arrendam s6 aos brancos, s6 aos italianos, aos badius, nem pensar (Nila, 24 
anos, Empregada de Bar - Migrante). 
71 .•• n6s sempre temos dificuldades em encontrar casa para morarmos (Francisco, 32 anos, Pescador -
Migrante). 
n ... quase que nao alugam casas aos badius. Tenho um colega que e guarda-fiscal, ele esteve muito 
tempo a procura de casa, porque nao alugam casas aos badius (Joaquim, 26 anos, PoHcia Maritima -
Migrante). 
73 As dificuldades nunca acabam, estamos al a boiar dentro de agua, devido as chuvas que cairam, 
estamos dentro de agua (Ant6nio, 41 anos, Pedreiro - Migrante). 
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Consequenternente, estes sao obrigados a construfrern rnoradias altemativas na 

Zona das Barracas, dando lugar a constrm;oes clandestinas e contribuindo ainda mais 

para o distanciamento entre os dois grupos. No sentido de corroborar esse argurnento, e 
de referir que a rnaioria dos aut6ctones da Ilha das Dunas nunca frequentou aquela 

Zona. 

Eu gostaria que deixassem de ver a Barraca como sendo um lugar 
do mal. Agora tudo o que acontece de ma/ na Boa Vista, cu/pam a Barraca. 
Todos os assa/tos, roubos, brigas, sao as pessoas da Barraca que comentem. 
Tudu kuza e badiu. 0 badiu tern sangue quente, mas nem todos andam a 
roubar. Gostaria que nos vissem de igual para tgual e sem preconceitol1 

(Jose Andrade, Traba\hador de Constrm;ao Civil). 

Eu nao quero sair daqui. Ja construi a minha casa, e agora quero 
que me deem condir;oes para continuar a viver aqui. Agora e s6 trazer luz, 
agua e saneamento. Quanta ao resto vamos desenrascando75 (Joaquina 
Marques - Rabidante). 

A Camara e o governo precisam levar a Barraca a serio. Ha 
pessoas a viverem aqui ha mais de I O anos e que nao tern uma casa, um 
pedar;o de chao para construir. Eles devem f azer casas e dar ou alugar a 
prer;os baixos para essas pessoas. Para os que viio continuar na Barraca, 
deve-se colocar luz nas suas casas, na rua, par cigua efazer a recolha do lixo 
todos os dial~ (Laura Lopes, Domestica). 

Os migrantes admitem que vivem na Boa Vista por uma questao de necessidade, 

por causa do emprego que ai tern. Alguns vivem na Boa Vista ha mais de dois anos e 

nao tern um amigo sequer, nativo daquela ilha. Defendem que numa situa9ao de 

interac9ao, ap6s os boavistenses perceberem que esses sao badius, o tratarnento e logo 

diferente, isto e, ha logo um distanciamento . 

... es e ka nada akolhedor. Gentis di Ii s6 is odja ma b6 i badiu, es 
ta tratou loguo di manera diferenti77 (Joaquim, 26 anos, Policia Mar!tima -
Migrante). 

No entanto, ha quern defenda que esse tratamento estende a todos os grupos que 

vem de fora, que nao e extensivo apenas aos badius . 

. .. norma/mente tudu kenha ki ta ben di fora ki ka e di Boa Vista ten 
senpre diferensa di tratamentu, ou italianu, ou gineense ou badiu, basta ka 

74 Excerto retirado do Jornal A Semana, Edi1rao 867 de 21 de Novembro de 2008. 
75 Excerto retirado do Joma! A Semana, Edi1rao 867 de 21 de Novembro de 2008. 
76 Excerto retirado do Jomal A Semana, Edi9ao 867 de 21 de Novembro de 2008. 
77 • • • nao sao nada acolhedoras. As pessoas daqui quando notam que es badiu, o tratamento e logo 
diferente (Joaquim, 26 anos, Policia Mar!tima - Migrante). 
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ser di Boa Vista, bu ta odja senpre diferensa 78 (Saturnina, 39 anos, 
Comerciante -Migrante). 

Sendo assim, verifica-se que as pessoas da Boa Vista nao dao muita abertura em 

suas barreiras sociais, nao so aos santiaguenses, mas tambem aos demais ditos externos. 

Mesmo assim, alguns migrantes santiaguenses alegam que os boavistenses tratam os 

outros vindouros melhor do que eles, nomeadamente as pessoas das outras ilhas e os 

mandjacos. 

. .. odja, Ii na Boa Vista es ta kustumafla ma mandjakus e midjor di 
ki badiu. Txeu a/gen ta jla ma se pe-s trata ku badiu e midjor es trata ku 
mandjakus, ma es ka ta splika. Talvez, pamodi es ka ta toka na nada ke ka di 
ses, ma badiu nau, sis txiga Ii y es odja kel objetu la, si ka teni ningen ta 
odja, tendensia e meti kel objetu na bolsu yes tafuji ku el. Mas mandjaku ka 
ta faze kela. N sabi pamodi N la trabadja ku mandjakus, ku sanpadjudus y en 
termus di edukason es e mas suavi ki badiu79 (Simao, 41 anos, Marceneiro -
Migrante) . 

... es ta trata gentis dikes otu ilhas midjor ki badiu, pamodi es tafla 
mes e tudu sampadjudu, es ta trata dretu s6 kes badius kes ta konxi dretu, kes 
la e respeitadu. Mandjakus es e partikular, es ta frequent a otus anbienUs es e 
di igreja, es e mansus, es e respeitadus y es ta respeita pesoas80 (Francisco, 
32 anos, Pescador - Migrante). 

Es ta trata mandjaku midjor di ki badius, pamodi s6 mandjakus kes 
ta poi komu guarda na ses obras, tanben es ta resebi menus81 (Ant6nio, 41 
anos, Pedreiro - Migrante). 

Konparande badiu y mandjaku, N ta jla, mandjaku e amedjor du ki 
badiz/2 (Soraya, 26 anos, Empregada Comercial - Nativa). 

Mandjakus e amedjor du ki badiu, mandjakus e tude drete, enkuante 
ke ta ezisti badius ki e drete, ma tanbe ten otes ki e mariode83 (Ruth, 30 anos, 
Empregada de Limpeza, Nativa). 

78 ••• nonnalmente todo aquele que vem de fora, que nao 6 da Boa Vista, 6 sempre tratado de maneira 
diferente, seja italiano, guineense ou badiu, basta nao ser da Boa Vista, denota-se sempre essa difereni;:a 
(Saturnina, 39 anos, Comerciante ~Migrante). 
79 .•. olha na Boa Vista costuma-se dizer que os mandjacos sao melhores do que os badius. Muita gente 
diz, e eu ja as ouvi que se e para tratarem corn badius 6 melhor tratarem corn mandjacos, entendes, mas 
nao explicam. Talvez porque eles nao tocam em nada que nao seja deles, mas o badiu nao, se chegarem 
ea e virem aquele objecto e nao avistarem ninguern, a tendencia e pegarem naquele objecto meter no 
bolso e fugir corn ele. Mas os mandjacos nao fazem isso, eu sei porque trabalho corn badius, corn 
mandjacos e corn sampadjudos. Em tennos de educai;:ao sao mais suaves que os badius (Simao, 41 anos, 
Marceneiro - Migrante). 
80 ••. eles tratam as pessoas das outras ilhas melhor do que os badius, porque dizem que sao todos 
sampadjudos, tratam bem apenas os badius que conhecem melhor, esses sao respeitados. Quanta aos 
mandjacos, esses sao particulares, eles frequentam outros ambientes, sao da igreja, sao pacatos e 
respeitam as outras pessoas (Francisco, 32 anos, Pescador- Migrante). 
81 Eles tratam os mandjacos melhor do que os badius, porque s6 co!ocam os mandjacos como guarda nas 
suas obras, tambem eles recebem menos (Ant6nio, 41 anos, Pedreiro - Migrante). 
82 Comparando badius e mandjacos, digo que esses sao melhores (Soraya, 26 anos, Empregada Comecial 
- Nativa). 
83 Os mandjacos sao melhores do que os badius, sao todas boas pessoas, enquanto que existem badius que 
sao boas pessoas, mas tambem ha outros que nao sao (Ruth, 30 anos, Empregada de Limpeza - Nativa). 
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Par outro lado, urna das interlocutoras e da opiniao de que os nativos da Boa 

Vista tratam as badius melhor do que os emigrantes da Costa de Africa No entanto, 

relativamente aos outros extemos (nomeadamente italianos, migrantes das outras ilhas), 

os boavistenses tratam-nos melhor do que tratam os badius. 

Es ta trata italianus midjor di ki badius, mas es ta trata mandjakus 
ma/, N ta atxa me-s ta trata mandjakus pior di ki di nos badiu. Kes gentis, 
italianus, inglezes, espanhois, portugezes ses ba djobi kaza es ta atxa /ogu. 
Es e prokuradu na rua pe-s ba mora na ses kaza8" (Nila, 24 anos, Empregada 
de Bar - Migrante). 

Dos migrantes entrevistados ha um grupo que alega que as outras pessoas dizem 

que os natives slio racistas mas eles nunca passaram por nenhuma situaiyao de 

discrimina9ao. Ha outro grupo que considera que os aut6ctones da Boa Vista sao boas 

pessoas, sao simpaticas, acolhedoras, educadas e que os seus patrfcios sao os que se 

comportam mal, por isso e que acham que sao discriminados. Por fim, ha um grupo que 

defende que os boavistenses sao muito racistas. 

Portanto, ha interlocutores que admitem a possibilidade de rac1smo e 

discrimina9ao, embora sem nunca terem passado portal situa9ao. 

... a meu ver N ka ten ki fala ma!. md ten ken ke ta deze ke ten 
disrkriminasiiu, mti au meu ver, mi N ka pasa pa esfaze, pamode N ta kultiva 
nha boa edukasiiu kazeira 85 (Sabino, 38 anos, Policia de Ordem Publica, 
Migrante) . 

... as ta jla ma gentis di Ii e rasistas mci mi ku tudu es e so "fixe", N ta da 
dretu ku sanpadjudus di tl16 (Joao, 27 anos, Comereiante -Migrante) . 

... txeu algen ta kexa ma a/gen di Boa Vista la trata a/gen di Praia mat, ma ta 
dispreza-s, ma nes aspetu N ka ten mal ki jla, pamodi des ki N sta Ji, sta hen 
faze sinku anu, tudu a/gen di Ii e nha amigu87 (Simao, 41 anos, Mareeneiro -
Migrante) . 

... N ka sabi si e rasismu ou pamodi Ii e ses ilha, N ka sabi splika. Ma N ta 
atxa ma djes muda txeu, antigamente nen es ka ta daba nos born dia, N ta 

84 Eles tratam os italianos melhor do que os badius, mas tratam ma! aos mandjacos, acho que tratam os 
mandjacos pior do que n6s os badius. Aquela gente, italianos, ingleses, espanh6is, portugueses se forem 
procurar casa eneontram logo. Eles siio procurados na rua para irem morar em casa deles (Nila, 24 anos, 
Empregada de Bar - Migrante ). 
85 ••• ao meu ver, niio tenho mat a dizer, mas ha pessoas que dizem que ha discriminai;ao, mas eu nunea 
passei por essa situai;iio, porque eu sempre eultivo a minha boa educai;iio caseira (Sabino, 38 anos, Po!icia 
de Ordem Publiea, Migrante). 
86 ... dizem que as pessoas de ea silo racistas, mas eu me relaciono bem corn as pessoas de ea, dou-me 
bem corn os sampadjudos de ea (Joao, 27 anos, Comerciante - Migrante). 
87 ••• muita gente queixa-se que as pessoas da Boa Vista tratam ma! as pessoas da Praia, que desprezam
nas mas eu niio tenho mal a dizer, neste aspeeto niio tenho nada a dizer, porque desde que estou ea, vai 
fazer cinco anos, todas as pessoas da Boa Vista sao minhas amigas (Simao, 41 anos, Marceneiro -
migrante). 

Celsa do Ceu Li ma Neves 90 



Migrm;a'.o Inter-insular, Interac~a'.o e Representa~oes Sociais: Rela~oes entre Moradores da Ilha da Boa Vista e 
Migrantes da Ilha de Santiago 

observaba ke! kuza li, N ta kustumaba kunprimenta txeu iintis y es ka ta 
respondia, ta xatiaba mi. Dipos N dexa di kunprimenta-s (Francisco, 32 
anos, Pescador- Migrante). 

Por outro lado, ha migrantes santiaguenses que acham que nao ha discriminar;ao 

por parte dos boavistenses, afirmando que os badius e que nao se comportam bem na 

Boa Vista e depois reclamam que as pessoas da ilha nao gostam deles, que os badius 

tern ma fama, que eles estragam o ambiente dos lugares, mas e corn uma certa razao 

porque muitas vezes eles tern comportamentos que nao sao aceitaveis. Sendo ass1m, 

contribuem para uma ma imagem da sua pessoa e das outras tambem . 

.. . gentis di Ii e ka rasista, dipendi di manera ki bu ta konporta, es ta ranja 
brig a, es ta port a ma! y dipos es ta fla ma gentis di Ii e rasistas, ami N ka ten 
ma/ di da di ninguem di Boa Vista89 (Cesaltina, 36 anos, Comerciante -
Migrante) . 

... dja N teni dozi anu Ii y N ka pode Ja!a ma/ di pesoas di Boa Vista, pamodi 
tudu kenha kiN txoma kudi-m90 (Filo, 39 anos, Comerciante - Migrante). 

Essa entrevistada diz ainda: 

N ta da dretu ku a/gen di Ii, tudu trakuilu, tudu na amor, karinhu, tudu algen 
6ras ki ta odja-m ta txoma-m, tudu a/gen dja sabe nha noml1 (Filo, 39 anos, 
Comerciante, Migrante). 

N gosta txeu di vive Ii na Boa Vista, Ii e un lugar kalmu, trankui/u, gentis so 
dretu, es ta trata-m ku amizadi, undi kiN bat mi e ben tratadu92 (Simao, 41 
anos, Marceneiro - Migrante). 

Mi ma gentis di Boa Vista nu ta da dretu, nu ta da dretinhu, mutu ben, na 
Setembro ta faze onzi anus ki N sta Ii, ma nu ta da drete93 (Maria Clara, 31 
anos, Domestica - Migrante). 

N ka teni ma! di jla di ningen di Boa Vista. N ta vive Ii ten serka di tres anu, 
mas ate oji N ka teni ma! di fla di ningen dill' (Joao, 27 anos, Vendedor -
Migrante). 

88 Nao sei see racismo ou porque ea ilha deles, nao sei explicar. Mas acho que eles ja mudaram muito, 
antigamente nem sequer nos davam born dia, eu observava isto. Costumava cumprimentar muita gente e 
eles nao respondiam, chateava-me muito. Depois deixei de os cumprimentar (Francisco, 32 anos, 
Pescador - Migrante ). 
89 ... as pessoas daqui nao sao racistas, depende da maneira coma te comportares, eles [badius] arranjam 
brigas, portam-se ma! e depois dizem que as pessoas sao racistas. Eu nao tenho mal a dizer de ninguem da 
Boa Vista (Cesaltina, 36 anos, Comerciante - Migrante). 
90 .•. vivo ea ha doze anos e nao posso falar ma! das pessoas da Boa Vista, porque a todos a quern eu 
chamei me socorreram (Filo, 39 anos, Comerciante - Migrante). 
91 Dou-me bem corn as pessoas daqui, tranquilamente, corn amor e carinho, todas as pessoas quando me 
veem chamam, todas as pessoas ja sabem o meu nome (Filo, 39 anos, Comerciante, Migrante). 
92 Gosto muito de viver ea na Boa Vista, aqui e um lugar calmo, tranquilo, sao boas pessoas, tratam-me 
corn amizade, aonde for sou bem tratado (Simao, 41 anos, Marceneiro - Migrante). 
93 Dou-me bem corn as pessoas da Boa Vista, direitinho, muito bem, em Setembro vai fazer onze anos 
que estou ea, mas a gente se da muito bem (Maria Clara, 31 anos, Domestica - Migrante). 
94 Nao tenho mal a dizer de ninguem da Boa Vista. Vivo ea ha cerca de tres anos, mas ate hoje nao tenho 
ma\ a dizer de ninguem de ea (Joao, 27 anos, Vendedor - Migrante). 
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N teni bons relasoins ku pesoas di Ii, purtantu, nunka es fla ma! di mi y nen 
mi des, N teni senpri bons relasionamentus95 (Simao, 38 anos, Policia de 
Ordem Publica - Migrante). 

Os migrantes que consideram que os boavistenses sao racistas alegam o facto de 

enfrentarem enormes dificuldades na Ilha das Dunas, nomeadamente a questao da 

habitac;ao e da integrac;ao. Dizem que estao na Boa Vista s6 por questoes laborais . 

. . . N gosta .di Ii s6 pamodi trabadju, ma pamodi otus kuzas nau, pamodi kes 

pesoas di lies e tudu rasistas96 (Nila, 24 anos, Empregada de Bar - Migrante) . 

. . . ten txeu rasismu, N ta nota diferensas klaras, ma N ka ta liga, N la vive 
nha vida trankuilu, ka interesa si pesoas ka gosta di mi, di manera ki N ta 
vive na Praia N ta vive na Boa Vista97 (Rosa, 50 anos, Comerciante -
Migrante). 

A interlocutora diz ainda: 

... es ta dispreza sin, es ta kustuma fla ma gentis di Boa Vista e amigu di 
badiu, mas rea/mente e ka l 8 (Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 

N ka gosta di vive Ii, N sta Ii so pamodi di trabadju ki ten Ii na Boa 
Vista, gentis di Ii ka ta ·trata-nu hen, es ka ta pasa-nu kart on, es ka ta kurti
nu99 (Ant6nio, 41 anos, Pedreiro - Migrante). 

Li ten txeu sanpadjudus ke rasistas ki ka gosta di mandjakus nen di 
badius 100 (Joao, 27 anos, Vendedor- Migrante). 

Esses problemas foram alvo ate mesmo nos meios de comunicac;ao social. No 

Jornal Expresso das Ilhas, edic;ao 346, a noticia manchete foi "Radius sao Maltratados e 
• Discriminados na Boa Vista". A fonte da informa9ao da noticia foi um dos servidores 

publicos de Santa Cruz. 101 Este considerou que os cidadaos da Ilha de Santiago sao 

alvos de discriminac;ao na Boa Vista e acusou a autarquia <la Ilha das Dunas de ter 

atitude discriminat6ria para corn os santiaguenses. Aguele servidor publico considera 

ser injusto que conterraneos seus sejam tratados como estrangeiros dentro da pr6pria 

95 Eu tenho boas rela9oes corn as pessoas de ea, portanto, nunca disseram mal de mim e nem eu deles, 
sempre tenho bans relacionamentos (Simao, 38 anos, Policia de Ordem Publica - Migrante). 
96 ••• gosto de ea s6 por causa do trabalho, mas por causa de outras coisas nao, porque as pessoas daqui 
sao todas racistas (Nila, 24 anos, Empregada de Bar- Migrante). 
97 ... ha muito racismo, porque se notam diferenc;:as claras, mas eu nao ligo, vivo a minha vida, nao me 
interessa seas pessoas nao gostam de mim, da maneira como eu viva na Praia, viva na Boa Vista (Rosa, 
50 anos, Comerciante - Migrante). 
98 ... eles desprezam sim, costuma-se dizer que as pessoas da Boa Vista sao amigas dos badius, mas 
realmente nao sao (Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 
99 ••• nao gosto de viver ea, estou aqui s6 por causa do trabalho que ha ea na Boa Vista, as pessoas daqui 
nao nos tratam bem, elas niio nos ligam, niio gostam de n6s (Ant6nio, 41 anos, Pedreiro - Migrante ). 
10° Ca ha muitos sampadjudos que sao racistas que nao gostam dos mandjacos e que nao gostam dos 
badius tambem (Joao, 24 anos, Vendedor- Migrante). 
IOI Importa lembrar que a maioria dos migrantes Santiaguenses provem do Concelho de Santa Cruz. 
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terra. Defende ainda que sao tratados como ·se fossem pessoas inferiores, que nao sao 

tratados como cabo-verdianos. Alega que ha discriminac;ao per parte da Camara da Boa 

Vista e que o govemo nao tern mostrado vontade politica, o suficiente para negociar 

corn aquela Camara uma politica de inclusao social dos trabalhadores das outras ilhas. 

Diz que todos os cabo-verdianos que trabalham na Boa Vista, particularmente os da Ilha 

de Santiago, sao maltratados e vivem em situa9ao infra - humana. Acusa, considerando 

que o govemo deveria chamar aten9ao da autarquia da Boa Vista para uma politica de 

melhor inserc;ao social, sobretudo em termos habitacionais, especialmente para os 

trabalhadores da constru9ao civil. 

No entanto, confrontado corn essas duras crfticas, um dos servidores publicos, 

desta feita da Boa Vista reagiu considerando que na Ilha das Dunas as pessoas de outras 

origens sac bem tratadas e que ha um esfon;o para a sua completa integra9ao social. 

Citou o exemplo das constru95es clandestinas, que nao foram demolidas, tal como 

aconteceu nas outras ilhas. Referiu ainda a atribui9ao de lotes de terrenos por parte da 

Camara, devidamente integrados nos planos urbanisticos, projectos de arquitectura e 

apoio a auto-constru9ao. 

0 servidor publico da Boa Vista adiantou que a Camara esta a envidar esfor9os 

no sentido de requalificar a Zona das Barracas. Afirmou tambem que tern vindo a 

realizar ac95es pontuais .no sentido de minimizar os pro blemas enfrentados pela 

popula9ao daquela Zona, nomeadamente a constru9ao de um chafariz e o saneamento 

regular do local {coloca9ao de contentores e recolha regular de lixos}, entre outras 

medidas. 

Relativamente a noticia supracitada, surgiram no jornal online Expresso das 

Ilhas 102 as seguintes reac95es por parte de alguns santiaguenses: 

Ao confirmar-se esta afirmar;iio de um dos servidores publicos de 
Santa Cruz, segundo o qua/ os santiaguenses (chamados de badius, como se 
nfio tivessem ilha de origem) residentes na 1/ha da Boa Vista sao 
"maltratados" e "discriminados ", niio resta outra alternativa aos 
santiaguenses residentes na !lha de Santiago fazer o mesmo em refa9iio aos 
boavistenses (Juvenal Tavares). 

Ja ouvifalar da discriminar;iio patitica que algumas pessoas na Boa 
Vista temfeito contra os badius e e preciso que o estado de Cabo Verde tome 
medidas drasticas para eliminar este preconceito pato/6gico de algumas 
pessoas da Boa Vista sob pena de haver retalia,;ilo futm;nante por parte das 
pessoas de Santiago. 0 servidor publico de Santa Cruz tem toda a raziio em 
denunciar essa vergonhosa situa9ilo de xenofobia doentia e primitiva que ha 
muito tempo Ja deveria ter-se desaparecido do plane/a. E preciso que se 
desloque uma delegar;fio de Santa Cruz para constatar esse fenomeno 

102 www.expressodasilhas.sapo.cv (03-03-2009). 
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primitivo, doentio e anti constituciona/ in loco, conversando corn os 
santiaguenses que se encontram a trabalhar na Boa Vista (Euclides Brito). 

Sera que os sanliaguenses diio tanta dor de cabeqa a populaqiio 
daquela i/ha? Concordo cam o ponto de vista do senhor Euclides. Digamos 
que essa genie loda vd parar a nossa querida //ha de Santiago para 
me/horarem os niveis de vida. Se surgir uma lei rigorosa, os "sampadjudos" 
viio perder. Os que discriminam, normalmente siio os mais ignorantes da 
face da lerra, quern e essa genie? Que tipo de pessoas siia? Saiam de 
Santiago e viio passar Jome nas vossas ilhas que n6s ficdmos em Santiago e 
viveremos melhor (Angela Silva). 

E uma notfcia muito triste. As autoridades devem fazer tudo para 
erradicar a prCltica de xenofobia no nosso pafs e ainda princi'palmente em 
relaqiio aos cidadiios nacionais. Todos somos caba-verdianos temos o direito 
de viver la onde existem me/hares condiqoes. S6 a titu/o de exemp/o, a //ha 
de Santiago e a que recebe mais migraqlio interna, par vdrias razOes. Par 
isso o meu ape/a e que sejamos mais tolerantes corn todos aqueles que par 
uma raztio ou outra procure a nossa terra ou nossa ilha para viver, afina/ 
somos cidadiios do rnundo. Obrigado (Evandro Neves). 

Face a essas reac96es por parte de alguns santiaguenses, surgiram algumas 

palavras de contestayao desta feita, da parte de uma nativa da Ilha da Boa Vista no seu 

biog pessoal (http: //cabrers.blogspot.com - 03-03-2009). A referida nativa responde da 

seguinte forma: 
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Muita genie criticou a discriminaqiio por parte de a/guns boavistenses face 
aos badius. A/guern chegou ao ponto de levantar a hip6tese de fazer o rnesrno 
corn os boavistenses residentes na !/ha de Santiago. Mas eu levanto a/gurnas 
questOes! Jci perguntaram aas boavistenses porque que eles niio gostam dos 
badius? Sera pelo facto dos badius invadirem a /Iha Fantastica (//ha da Boa 
Vista). 0 que os badius flzeram para merecerem ta/ acto? Aflnal o que se 
passa na //ha das Dzmas? Essas siio algumas perguntas que carecem ser 
respondidas para que tudo isso possa ser esclarecido. De certo que o 
comportamento entre o pessoal destas duas ilhas necessita ser trabalhada. E 
claro que existe excep<;iio para algumas regras. Assim coma existem badius 
bem aceites pe/a popu/aqiio da //ha das Dunas, existem aqueles que sao ma/ 
vistas. Como dizem os individuos da //ha Fantastica, tudo depende do 
comportarnento do recem-chegado. Isto e, ha que saber chegar, bater e 
entrar em casa dos outros. 
A/guns eventuais motivos dessa disc6rdia vieram desde a chegada dos 
primeiros individuos de Santiago a /Iha das Dunas. Desde a implernentaqiio 
da primeira barraca na ilha (facto que contribuiu e muilo para o 
desenvolvimento desse sentimento negativo entre as pessoas das duas ilhas). 
Na altura Boa Vista era uma ilha cam pauca genie onde todo o mundo 
conhecia todo o mundo, todos eram amigos de todos, a papu/a~fio vivia 
estCIVe/, niio havia necessidade de trancar as portas e as janelas, ntio havia 
periga nas ruas, nem sequer barracas, etc. Niio e parser da Boa Vista que 
estou a contar isto, mas sim por estar Id na altura, par viver Id e por 
presenciar certos comportamentos negativos. A conc/usiio que se pode 
chegar e que se calhar o pessoal da Boa Vista niio estava preparado para o 
desenvolvirnento. Vio/i!ncia, pobreza, inseguranqa, roubos etc., silo "Ji/hos" 
do desenvolvimento, logo os boavistenses teriio que saber conviver cam tudo 
isto. Hd a necessidade de se consciencializar que a ilha estCl a desenvolver e 
este arrasta consigo tanto aspectos positivos, coma negativos. Prepara 
popula1;iio da Boa Vista, porque daqui a a/guns anos, Boa Vista sera do 
rnundo e niio dos boavistense. (Ant6nia, Nativa). 
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Ap6s esse debate, constata-se que a rivalidade entre os santiaguenses e os 

boavistenses a cada dia que passa tern estado a assumir maiores propor9oes. Sendo 

assim, e necessario tomar medidas no sentido de apaziguar esse clima tenso em que os 

dois grupos em questao tern vivido. 

5 Tensiies e Conflitos entre Boavistenses e Santiaguenses 

A Teoria do Conflito, numa reac9ao ao estruturalfuncionalismo parsoniano que 

prevaleceu nos anos 50 e 60, salienta que a sociedade e constituida por grupos em 

conflito. Defendia que toda actividade social pode gerar conflitos, tais como: pela terra, 

pelos meios de produ9ao, pela agua, pelo alojamento, pela educa9ao, entre outros 

(Osborne, 1999: 99). 

Autores como Dahrendorf (1959) e Simmel (1858-1919), segundo Osborne 

(1999: 100) determinam que o conflito pode ter fun96es e efeitos positivos enquanto 

for9a motriz da pr6pria vida social. Para o ultimo autor referido, o conflito e um 

fen6meno universal, que faz parte integrante da vida em sociedade, actuando como uma 

forma de socializa9ao. Quer isso dizer que as sociedades tambem se alimentam da sua 

pr6pria conflituosidade. 

Os efeitos do conflito no grupo dependem da forma como se estrutura o grupo e 

do tipo de conflito. 0 conflito pode dar contributos fundamentais para o pr6prio 

processo de regula9ao social, uma vez que for9a o estabelecimento de compromissos 

assentes em regras e em normas sociais que permi tarn o funcionamento e a coexistencia 

dos antagonistas. Tambem por esta razao Simmel, segundo Osborne (1999: 100) real9a 

o caracter positivo do conflito. 

Os conflitos sao susceptiveis de regula9ao (atraves do respeito pelas normas de 

conduta social, do auto-controle e no caso extrema, do recurso aos tribunais) e nao 

degeneram necessariamente em violencia, podendo mesmo funcionar como factor capaz 

de desencadear processos de transforma9ao e emancipa9ao. 0 conflito remete para a 

existencia de um antagonismo que se manifesta de forma mais ou menos evidente; 

traduz uma discordancia e tern implicita a existencia de tensao entre duas partes. Neste 

estudo, as partes em conflito correspondem aos migrantes santiaguenses e a popula9ao 

aut6ctone da Ilha da Boa Vista. De acordo corn algumas constata96es, na maioria dos 

casos, os conflitos entre estes dois grupos sao de cariz dissimulado. Manifestam-se corn 

base em fofocas, "que sao informa96es mais ou menos depreciativas sobre terceiros, 

transmitidas por duas ou mais pessoas umas as outras" (Elias, 2000: 121 ). 
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.. es e rasistas, ma es ka tafla diretamente mes ka gosta di badius, e 
so na kosta kes tajla103 (Nila, 24 anos, Empregada de Bar -Migrante ) . 

... es ta manda boka di tudu nos, es ta manda boka di po/isias, di 
enfermeiros, di juizes, purtantu, e ka pa nu faze nada pamodi es ta kritika 
tudu/0./ (Saturnina, 39 anos, Comerciante - Migrante). 

A interlocutora diz ainda: 

... ka e pa nu faze nada, pur izenplu, un badiu ta rouba un kabra, es 
ta akuza tudu badiu, un badiu ta ranja un konfuzon, nos tudu ki ta paga, dja 
nu sta kustumadu ku ke/i. Ta kontisi un gera, un pankadaria, un de/;nkuensia, 
badiu ke senpri kulpadu 105 (Saturnina, 39 anos, Comerciante - Migrante). 

S6 ki Ii badiu ten mau Jama, tudu kuza di ma! ki kontisi badiu ke 
senpri kulpadu106 (Joao, 27 anos, Vendedor- Migrante). 

No entanto, por vezes, surgem casos de conflitos abertos. 0 caso mais gritante 

foi o incidente que aconteceu recentemente entre os moradores da Zona das Barracas 

(onde maioria dos habitantes e de badius) e os policiais daquela ilha. E de referir que, 

desde a noite do motim, a rela9ao entre os boavistenses e os moradores da Barraca ficou 

cada vez mais distante. 

Para dar uma ideia da enorme barreira que existe entre estes dois "mundos", por 

medo, a maioria da popula9ao boavistense que reside na capital, "Sal-Rei", nunca 

entrou na Zona das Barracas (mais de 60%) 107. Ap6s o confronto corn a Policia, o 

preconceito, a discrimina9ao e a desconfian9a estao ainda mais visiveis entre ambas as 

partes. Posiciona como que, atras de um muro, entre fronteiras bem demarcadas, cada 

"mundo" desconfia do outro, cada um aponta o dedo para o outro. 

A Zona das Barracas passou a ser denominada de "barril de p6lvoras", "ninho de 

cobras", depois que os seus moradores enfrentaram a policia usando todo os seus 

recursos de guerra. Por sua vez, os policiais tambem fizeram uso das suas armas, 

dispararam dezenas de tiros para o ar. 0 confronto foi marcado par troca de tiros, 

ferimentos a pedradas e garrafadas. Esse motim trouxe a tona, segundo a linha 

103 Eles sao racistas, mas nllo dizem directamente que nao gostam dos badius, dizem s6 nas costas (Nila, 
24 anos, Empregada de Bar - Migrante ). 
104 ... mandam bocas de todos n6s, mandam bocas dos policias, dos enfermeiros, dos juizos, portanto, nao 
e para fazerrnos nada, porque eles criticam tudo (Saturnina, 39 anos, Comerciante - Migrante). 
105 ... nao e para fazer nada, por exemplo, um badiu vai e rouba uma cabra, acusam todos os badius, um 
badiu arranja uma confusao, quern paga somos todos n6s, n6s ja estamos acostumados corn isso. Surge 
uma guerra, uma pancadaria, uma delinquencia, e sempre o badiu o culpado (Saturnina, 39 anos, 
Comerciante - Migrante). 
IOG S6 que aqui o badiu tern ma fama, tudo o que acontece de mal o badiu e que e sempre o culpado (Joao, 
2 7 anos, Vendedor - Migrante ). 
107 Fonte: Joma! A Semana, Edi~ao de 21 de Novembro de 2008. 
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interpretativa do referido jomal, a amea9a que essa Zona constitui hoje em dia para a 

seguran9a da Ilha da Boa Vista. A popula9ao boavistense, que ate entao nunca tinha 

vivido um quadro semelhante, prossegue o argumento, foi surpreendida por um 

confronto em que os adversarios nao pouparam for9as e balas para atingirem uns aos 

outros. Segundo testemunhas, foram momentos de grande terror, pedras, garrafas e 

pistolas foram armas usadas pelos moradores da Barraca, ao exigir justi9a pelo 

ferimento de um inquilino do bairro. Este tera sido atingido por uma bala disparada por 

um agente policial que se encontrava a paisana naquela zona. 

Normalmente, os policiais nao costumam agir de forma violenta contra os 

moradores do referido bairro. Nao se sabe se e por medo, ou se e pelo facto de a grande 

maioria dos po!icias que trabalham na Boa Vista provirem da Ilha de Santiago. Antes do 

referido incidente, a popula9ao nativa criticava que os policias nada faziam contra os 

migrantes santiaguenses. Havia boatos que os migrantes diziam que a policia e "deles", 

isto e, que os policias estao sempre do !ado deles, por isso e qu agem, as vezes, da 

maneira como agem. Isto e, por vezes, os satianguenses tendem a agir contrariamente as 

normas estabelecidas pelos nativos, cientes de que nao irao sofrer represalias por partes 

dos policiais. 

Recordando Erving Goffman (1988), perante o infeliz incidente que aconteceu 

na Ilha da Boa Vista, os moradores da Zona das Barracas passaram a ser rotulados de 

destoantes, por terem adoptado comportamentos desviantes. Na 6ptica de Goffman 

(1988: 151), os desvios pressup5em a existencia de um comportamento "medio" ou 

"ideal" que se relaciona corn a ordem e a conformidade sociais expectaveis. Nesse 

sentido, nao ha desviantes em si mesmos, mas uma rela9ao entre actores que se rotulam 

mutuamente de forma consciente ou inconsciente. 0 desviante e classificado e 

estigmatizado segundo as normas do grupo maioritario. E a pr6pria sociedade e os seus 

agrupamentos que constroem o desvio, ao estabelecer as regras cuj a infrac9ao constitui 

o desvio e ao aplica-las aos outsiders. 

Qualquer indivfduo pode ser etiquetado de "desviante" ou "normal", conforme o 

contexto e a situa9ao, pois o desvio e criado pela pr6pria sociedade. Nao se trata de uma 

caracteristica intrinseca ao individuo ou ao grupo social, mas de um veredicto social que 

lhes e atribuido, no iimbito de um determinado ambiente temporal e s6cio-espacial. 

E de referir que o poder de exclusao e discrimina9ao por parte dos nativos da 

Ilha da Boa Vista resulta do facto de eles residirem na sua i!ha, de se sentirem os donos 

daquela "terra", por serem eles que de infcio ditaram as regras e as normas de conduta 
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daquele territ6rio. Portanto, corn a entrada dos vindouros (principalmente os migrantes 

santiaguenses ), a popula9ao boavistense sente-se amea9ada ao deparar-se corn esses 

estranhos que nao aderiram its normas pre-estabelecidas. N esse sentido uma importante 

ou talvez a melhor arma de que dispoem para Iutar contra esse facto diz respeito it 

discrimina9ao e it estigmatiza9ao. 

Portanto, a rela9iio entre os badius e os boavistenses trata-se de uma rela9ifo 

dialectica, uma rela9ao corn base em atritos e divergencias, dando lugar it exclusao dos 

que ja estao dentro da sociedade local; it estigmatiza9ao e it discrimina9ao desses 

ultimos. No entanto, esses sentimentos tendem a ser ao mesmo tempo incorporados e 

rejeitados pelos outsiders. Por exemplo, muitos admitem que sao discriminados pelos 

nativos, mas que ja estao habituados e que nao tern nada a fazer. Por outro !ado, ha 

aqueles que se sentem estigmatizados, que sao considerados inferiores mas que lutam 

contra essa inferioriza9ao e estigmatiza9ao. Essa luta, muitas vezes, e Ievada a cabo pelo 

recurso it violencia, causando disturbios na sociedade boavistense. Na 6ptica de 

Goffman (1988: 27), o individuo estigmatizado, em vez de se retrair pode tentar 

aproximar -se de contactos mistos corn agressividade, mas isso pode provocar nos 

outros uma serie de respostas desagradaveis. Pode-se considerar que a pessoa 

estigmatizada algumas vezes vacila entre o retraimento e a agressividade, correndo de 

uma para a outra siua9ao, tomando manifesta, assim, uma modalidade fundamental na 

qua! a interac9ao face to face pode tornar-se muito violenta. 

Aqui, irnporta relembrar o conceito de identidade de resistencia de Manuel 

Castells (2008), que e criada por individuos que se encontram em posi96es ou condi96es 

estigmatizadas e inferiores pela 16gica de domina9ao. Sendo assim, os migrantes 

santiaguenses residentes na Ilha das Dunas, se encontrando em posi96es estigmatizadas, 

muitas vezes tendem a construir trincheiras de resistencias e de sobrevivencia corn base 

em principios diferentes ou opostos itqueles defendidos pelos boavistenses. E 
justamente por causa dessa resistencia que irao gerar situa96es de conflito, disputas e 

tensoes entre os nativos da Ilha da Boa Vista e os migrantes santiaguenses. 

Goffman (1988: 27) sugere que o individuo estigmatizado, pelo menos o 

"visivelmente" estigmatizado, tera motivos especiais para sentir que as situa96es sociais 

mistas provocam uma interac9ao angustiada. Assim, deve-se suspeitar que os auto

considerados normais tambem acham essas situa96es angustiantes. Para o autor, os 

auto-proclamados normais sentem que o individuo estigmatizado e muito agressivo ou e 
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muito timido e que em qualquer um dos casos, esta pronto a ler significados nao 

intencionais das suas ac9oes. 

6 Interac~ao entre Nativos e Migrantes Santiaguenses nos Espa~os Ptiblicos 

As interac9oes sociais ao nivel das rel39oes face-a-face sao influenciadas por um 

conjunto de variaveis de cariz claramente expresso ou tacito, que lhes influenciam a 

condu9ao dos processos comunicacionais. Os padroes de interac9ao resultantes das 

rela9oes entre os individuos sao consequencia, por um lado, da aleatoriamente humana, 

e par outro, da previsibilidade que a vida em sociedade possibilita (Dias, 2004: 45). 

Na Ilha da Boa Vista, os migrantes santiaguenses e os boavistenses praticamente 

frequentam os mesmos locais. No entanto, nesses locais nota-se uma nitida separa9ao 

entre os dois grupos, excepto na igreja e no mercado de peixe. As peixeiras, por 

exemplo, na sua quase totalidade santiaguenses, relacionam-se bem corn os nativos que 

la vao comprar peixe. A unica peixeira nativa relaciona-se muito bem corn as colegas 

santiaguenses, que ate fala a variante da !Iha de Santiago. 

Figura 6 

Mercado de Peixe em "Sal-Rei" 

Fonte: Autora, Agosto de 2008 

Por vezes, surgem casos de conflitos ou tensoes, mas entre as pr6prias migrantes 

santiaguenses. E de salientar que ha um grupo de nativos do sexo masculino, 

reformados ou nao, que todos os dias, religiosamente, se dirigem ao local da venda do 

peixe para jogar cartas, ouri 108 ou apenas para jogar conversa fora. Sendo assim, 

constatou-se que nesse local a maioria dos nativos se relaciona muito bem corn as 

peixeiras santiaguenses. Ha casos em que a interac9ao e baseada em a:finidades e 

108 Jago Africano, a disputa e apenas entre duas pessoas. 
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cumplicidades. Consequentemente, chega-se a conclusao de que a interac(:ao entre as 

migrantes santiaguenses e os nativos, de um modo geral, e mais intensa do que a 

interac(:ao entre os migrantes santiaguenses e os nativos, tambem em um sentido geral. 

Com rela(:ao aos homens santiaguenses e as mulheres nativas existem casos de rela(:oes 

amorosas, mas em menor escala. De modo geral, a interac(:ao entre eles e fraca ou debil. 

E de referir que existem varios casos de rela(:oes amorosas entre as migrantes 

santiaguenses e os nativos. Aqui convem salientar o papel da mulher, ela surge como 

que uma mediadora, isto e, como aquela que pode eliminar as barreiras existentes entre 

os dois grupos. Por exemplo, das re!a(:oes amorosas entre os elementos dos dois grupos 

(mulheres santiaguenses e nativos boavistenses), poderao surgir filhos, que farao parte 

de ambos os grupos e ai, eventuahnente as barreiras tendem a encurtar cada vez mais. 

Nas Igrejas Cat6licas e Evangelicas a interac(:ao dos boavistenses corn os 

santiagueses e iguahnente intensa, nao ha separa(:ao entre os elementos pertencentes a 

esses dois grupos, isto e, a tendencia e para uma certa convergencia, contrariamente ao 

que acontece nos outros espayos de encontro. Por outro !ado, ha espayos em que a 

separayao entre os dois grupos em questao e mais not6ria, como por exemplo, nas 

praias, nas discotecas, nos bares, nas prayas e nos chafarizes. 

Figura 7 

Fonte: www.google.com/Foto de 2007 

Nas praias ha uma nitida separai,:ao entre os nativos e os santiaguenses, as 

crianyas e os jovens nativos ocupam um !ado da praia, enquanto os jovens e as criani,:as 

santiaguenses ocupam um outro !ado da praia. Mesmo dentro da agua a situa(:ao se 

mantem. 
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Ise e verdade, pratikamente na Praia de Diante, badius ma sanpadjudes de 
Bubista ta feka totalmente separode, ma mi N ka ta sinli reseiu de mistura ma 
badius na ninhun lugar.Txeu bez pesoas de Bubista ta utxa kes e superior a 
badius y es e un de kes kauzas ke ta /iva a kel separasliu, as ta inferioriza 
badius, prinsipalmente pamode es e badiu y es e prete, ma as ka sabe ke 
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mawna de boavistenses e desendente de badius1°9 {Jader, 30 anos, 
Economista-Nativo). 

Figura 8 

Jovens na Praia de Diante .,_ 
Djiti, 

Autor: Leonildo Carvalho, Abril de 2009 

No entanto, importa ressaltar que essa segregai;ao nao se reporta apenas aos dois 

grupos em questao, mas tambem as pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, nas 

praias mais extensas, em que se juntam pessoas de diferentes nacionalidades, os 

guineenses ocupam uma parte da praia, os italianos outra parte e os cabo-verdianos, 

divididos entre badius e sampadjudos ocupam, cada grupo, uma parte da praia. 

Figura 9 

Jovens e Crianfas na Praia ("Sal-Rei") 
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Fonte: Autora, Setembro de 2008 

Nas discotecas, nos bares e nas esplanadas tambem e not6ria a separai;ao entre 

os dois grupos enfocados. Nesses espai;os, os badius e os boavistenses tambem 

109 Isso e verdade, praticamente na Praia de Diante, os badius e os sampadjudos da Boa Vista ficam 
totalmente separados, mas eu nao tenho receio de misturar corn badius em nenhum lugar. Muitas vezes, 
as pessoas da Boa Vista acham que sao superiores aos badius e essa e uma das causas daquela separa~ao, 
elas inferiorizam os badius, principalmente por serem badius e por serem pretos, mas nao sabem que a 
maioria dos boavistenses e descendente dos badius {Jader, 30 anos, Economista- Nativo). 
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permanecem separados uns dos outros, eles nao se misturam e darn;am separados uns 

dos outros. 

SANPADJUDAS? Sanpadjudas ka ta badja ku badius110 (Joao, 27 anos, 
Vendedor - Migrante). 

Na diskoteka txeu mudjer dja nega badja ku mi so pamodi ami e badiu111 

(Joaquim, 26 anos, Policia Maritima - Migrante). 

Meninas de Bubista ka ta badja ma badius pamode, primeire, e un pesoa kas 
ka ta kunxe, y dep6s pamode sis abitus, pa sis manera de sta. N6s Ii nu ten un 
tipu de abitu a nive/ de ijiene, nu ta konsidera un patamar x, es as ten ote, ma 
nu ka pude ser jufzu y utxa kes e inferior, niiu e ses kultura, kada pesoa ten si 
kultura, nu ten de n6s, es as ten de seus//2 (Mateus, 3 1 anos, Condutor -
Nativo). 

Nos espa9os publicos, em raras excep95es, ha casos em que os santiaguenses se 

misturam corn os nativos, mas isso s6 ocorre quando se trata de um migrante corn 

bastante tempo a residir na Boa Vista. E se de referir aqui a questao do tempo em que os 

santiaguenses estao na Ilha das Dunas. Por exemplo, o tratamento que os nativos dao 

aos migrantes que estao na ilha ha mais tempo e diferente do tratamento que dao 

aqueles mais recentes. Portanto, o factor tempo de residencia e de extrema importancia 

para analisar a interac9ao entre os nativos e os santiaguenses . 

.. . antigamenti es ta akolheba a/gen dretu, pur izenplu kuandu N ben pa 
primera bez, N ben ter di nha pai, N ka tinha kaza pa mora, mi ku nha irmon 
ke ta vive na Portugal nu ta durmia na kaza di nha Candinha, dip6s nu ba 
mora na kaza di Dona Santa ki nen N ka konxi. Kame nha pai tinha loja, 
dip6s nu ba mora ku el, anton tudu algen ta djudaba n6s, tudu a/gen ta 
akofhia n6s, mas agora nt1u, agora ningen ka ta djuda ningen. Ningen ta 
konvidou pa entra na se kaza, mas ka e so na Boa Vista, na Praia tanb/13 

(Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 

Um dos interlocutores, ao ser questionado acerca da sua opiniao em relac;:ao as 

diferern;:as comportamentais entre os santiaguenses mais antigos e os mais recentes, 

respondeu da seguinte maneira: 

... sin, sobretudu pamode ka ta binha pesoas tau }ovens, moda agora. 
Antigamente ta binha so pesoas ke tinha trinta y ta! one pa riba, as ta binha y 

110 SAMPADJUDAS? As sampadjudas nao darn;arn corn os badius. (Joao, 27 anos, Vendedor- Migrante) 
111 Na discoteca, muitas mulheres ja negararn danr;:ar comigo, s6 pelo facto de eu ser badiu (Joaquim, 26 
anos, PoHcia Maritima - Migrante ). 
112 As meninas da Boa Vista nao danr;:am corn os badius porque, em primeiro lugar, sao pessoas que elas 
nao conhecem e depois por causa dos seus habitos, pela sua maneira de estar. N6s aqui temos habitos 
diferentes a nivel de higiene, n6s consideramos estar num patamar x e eles tern outro, mas n6s nao 
podemos ser julzos e considerar que eles sao inferiores, nao, e a culrura deles, cada pessoa tern a sua 
cultura, n6s temos a nossa e eles tern a deles (Mateus, 31 anos, Condutor- Migrante). 
113 .•• antigamente acolhiam bem as pessoas, por exemplo, quando eu vim pela primeira vez, vim ao 
encontro do meu pai, nao tinha casa para morar, eu e o meu irmao que agora vive em Portugal dormfamos 
em casa da Candinha, depois fomos morar em casa da Dona Santa que nem conher;:o. Como o meu pai 
tinha loja fomos viver corn ele, entao toda a gente nos ajudava, toda a gente nos acolhia, mas agora nao, 
agora ninguem ajuda ninguem. Ninguem te convida para entrar em sua casa, mas nao e s6 na Boa Vista, 
na Praia tambem e assim (Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 
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as ta estabelesia re/asoins de amizade ma nos, antes tinha nha Maria, nhii 
Mane!, tinha ote Senhor ke era Antiio, es e jentes ke traze ses menine pra Ii, e 
ote gerasau, diferente des Ii, nu ka podefaze konparasau seker. Kes di agora 
ta xeie de dezafore y de outras koizasll4 (Eliseu, 53 anos, Empregado de 
Escrit6rio -Nativo ). 

0 mesmo entrevistado diz ainda: 

... por ezenplu N tive na tropa y N re/asiona ma pesoas de tude ilhas 
y nunka N tive problemas ma pesoas de Santiago, mas era pesoas de outra 
gerasau, ma buses gerasau e tanbe akel /ijeiramente mas novo ten ote 
konportamente, as ta faze kozas ke nu pude aseita, make nu ka ta konkorda. 
Por ezenplu, de manha 6ra ke N ta ba faze kaminhada, ta antra na bu kabesa 
uia amedjers dente de salina ta faze sis necessidade bu frente? Mi rJ ke ta 
feka ta eskiva pa ka espia pa elas. As ta uia m6 bu ta bai nakel dires{iu, en 
vez das txobe pasa, ma niiu. Bu ta uia pamode e konportamentes diferentes 
de kes de n6s, abo se bu fiver ke faze, bu ta faze/ de Jonna eskondida, nau 
asinw (Eliseu, 53 anos, Empregado de Escrit6rio - Nativo). 

Por outro lado, uma interlocutora, migrante alega que as pessoas da Boa Vista e 
que mudaram o seu comportamento em relac;ao as pessoas de fora, que antes eram mais 

acolhedoras. 

...ten uns a/gen ke nhas amigus, nu tafala ma e kada un na se kaza, 
antigamente kuzas era diferenti, niis era mas unidu, pesoas era mas umildi, 
ma gosi pesoas bira mas "kopu letis". Antes bu pudia frekuentaba kaza di 
otus a/gen, bu pudia kumeba la. Ten txeu kaza Ii ki N ta frekuentaba, N la 

komeba lay tudu, N tinha bans relasoins ku ses donus, pur izenplu, kaza di 
Paula di nha Jacinta, N ta kumeba la, N txiga te di durmi la. N ta kumeba na 
kaza di Maria di Ascenfao. Mas gosi sta tudu diferenti. N ka sabe pamodi, 
mas talvez e pamodi mundo dja muda, agora pesoas dja ka sta nen ta 
kunprimenta algen116 (Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 

114 ... sim, sobretudo porque nao vinham pessoas tao jovens, eomo agora. Antigamente vinham apenas 
pessoas corn 30 e ta\ anos para eima, vinham e estabeleciam rela9oes de amizades eonnoseo, antes havia a 
dona Maria, o senhor Manuel, havia outro senhor que se chamava Antao, sao pessoas que trouxeram os 
filhos para ea. Mase outra gera9ao diferente desta, nao se pode fazer compara9ao sequer. Estes que agora 
estao ea, estao eheios de desaforos e de outras coisas (Eliseu, 53 anos, Empregado de Eserit6rio ~ 
Nativo). 
115 Por exemplo, eu estive na tropa e relacionei-me corn pessoas de todas as ilhas e nunea tive problemas 
corn as pessoas de Santiago, mas eram pessoas de outra gerai;ao, mas a vossa gera9ao e tambem aquela 
ligeiramente mais nova tern outro comportamento, fazem coisas que podemos aeeitar, mas nao 
coneordamos. Por exemplo, de manha, quando vou fazer a minha caminhada, entra na tua cabe9a ver 
mulheres dentro da salina a fazer necessidade a tua frente? Eu e que fico a esquivar para nao as ver. Elas 
veem que vais naquela direc9ao, em vez de te deixarem passar, mas nao. Estas a ver que sao 
comportamentos diferentes dos nossos, tu se tiveres que fazer, fa-los-a de forma escondida (Eliseu, 53 
anos, Empregado de Escrit6rio- Migrante). 
116 ... ha algumas pessoas que sao minhas amigas, falamos, mas e cada um em sua casa, antigamente as 
coisas eram diferentes, n6s eramos mais unidos, as pessoas eram mais humildes, mas agora as pessoas 
tomaram-se todas finas. Antes podias frequentar as casas dos outros e podias la comer. Antes frequentava 
varias casas, onde comia e tudo mais, tinha boas rela95es corn os donos, por exemplo, a casa da Paula da 
dona Jacinta, comia la, cheguei mesmo a dormir la. Comia tambem em casa da Maria de Ascensao. Mas 
agora tudo esta diferente, nao sei porque, mas talvez e porque o mundo mudou, agora as pessoas ja nem 
se cumprimentam (Rosa, 50 anos, Comerciante - Migrante). 
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Retomando a questlio da interaci;:ao nos espai;:os publicos, e de referir que nas 

prai;:as quase que nao ha interac9ao entre os dois grupos. Observam-se pequenos grupos 

de boavistenses que ocupam certos bancos e parte das prai;:as e ha outros pequenos 

grupos de santiaguenses que ocupam outros bancos e outras partes das prai;:as. 

N os chafarizes a interaci;:ao e fraca ou deb ii e muitas vezes ha casos de tensoes, 

conflitos e disputas entre as nativas e as migrantes santiaguenses na tentativa de 

apanharem agua. As nativas alegam que as migrantes santiaguenses sao muito espertas, 

apanham mais agua do que elas s6 para irem vender na Zona das Barracas. 

Figura 10 

Fonte: Autora, Agosto de 2008 

Em uma das observai;:oes feitas no chafariz de Born Sossego, havia uma nativa a 

protestar em voz alta, chamando nomes (indirectamente) as badias, dizendo que sao 

todas bruxas e feiticeiras, por isso e que ela (nativa) estava doente, dizia. Tudo isso 

porque !he roubaram a vez de apanhar agua. Esse facto ilustra o tipo de relacionamento 

entre os dois grupos em questlio, o qua! e muitas vezes baseado em conflitos e tensoes, 

nao s6 nesse espai;:o mas tambem noutros lugares. Por exemplo, num bar em "Sal-Rei", 

um migrante relatava que um amigo seu, tambem natural de Santiago, foi jantar em um 

restaurante de nativos, corn a sua esposa e seu filho, mas o dono do referido restaurante 

nem sequer olhou para eles, que tiveram que abandonar o restaurante semjantar. 

Portanto, a interaci;:ao entre os nativos e os migrantes na Ilha da Boa Vista tende 

a ser diferente conforme o lugar e conforme o tipo de situa9ao. Essa constata9ao vai ao 

encontro do que Blumer (1969: 85, apud Haguette, 2007: 29) defende: a aci;:ao comum 

ocorre em rela9ao a um determinado lugar e uma determinada situa9ao especifica. Logo, 

a ac9ao e construida atraves da interpreta9ao da situa9ao e a vida em grupo e constituida 

de unidades de aci;:ao, nas situa9oes em que elas estao inseridas. 
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A referida constata9ao vai tambem ao encontro da visao de Goffman (2005), 

quando esse apresenta a no9ao de "defini9ao de situa9ao", coma sendo o processo a 

partir do qua! se atribui um sentido ao contexto vivido. A resposta que cada pessoa da a 

seguinte per gun ta: 0 que esta acontecendo aqui, agora? Ela e central, portanto, para se 

compreender o modo como as pessoas orientam as suas ac9oes na vida quotidiana 

(Gastaldo, 2008: 150). Isto e, as pessoas definem uma situa9ao e a partir disso se 

orientam para agir da maneira que consideram adequada. Sendo assim, definir a 

situa9ao e fundamental para a vida quotidiana de qualquer individuo que vive em 

· sociedade, no sentido de entender o que esta acontecendo e de se alinhar 

adequadamente, segundo seu entendimento e suas possibilidades, as diferentes 

situa9oes. 

De acordo corn Goffman (2005) apud Gastaldo (2008: 150), nesta perspectiva 

pode parecer que a no9ao de defini9ao da situa9ao seja uma prerrogativa individual, um 

processo mental. Cada um definiria a situa9ao como melhor !he aprouvesse. Mas 

existem diferentes maneiras de definir uma mesma situa9ao e elas estao permeadas por 

rela9oes de poder. Quern tern poder de definir mais legitimamente o que esta 

acontecendo ou, numa dimensao mais individual ainda, o que alguem "e"? A rela9ao de 

poder existe na medida em que algumas defini9oes da situa9ao sao mais legitimas do 

que outras e essa legitimidade e a resultante de quern tern o poder de propor e sustentar 

a defini9ao (Gastaldo, 2008: 150). 

Dessa forma, conclui-se o quarto Capitulo que teve por objectivo a analise, o 

tratamento e a interpreta9ao dos dados recolhidos em campo. A seguir, apresenta-se a 

derradeira etapa desta pesquisa, que consiste das considera9oes finais. 
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CONSIDERA(:OES FINAIS 

0 presente estudo, intitulado "Migra9ao Inter-insular, Interac9ao e 

Representa96es Sociais: rela9ao entre os moradores da Ilha da Boa Vista e os migrantes 

da Ilha de Santiago", esta baseado em entrevistas semi-estruturadas e em observa9ao 

participante em espa9os publicos onde os dois grupos se encontram no seu dia-a-dia. 

Seus objectivos principais sao: a analise e a caracteriza9ao da interac9ao dos 

boavistenses corn a popula9ao migrante de Santiago, assim como das representa96es 

sociais da popula9ao aut6ctone da Ilha da Boa Vista em rela9ao aos migrantes da Ilha de 

Santiago e vice-versa. Observou-se o tipo de interac9ao entre os nativos da Ilha da Boa 

Vista e os migrantes da Ilha de Santiago em espa9os de convivencia ( discotecas, bares, 

pra9as, chafarizes, praias, igrej as, mercado de peixe ), tendo procurado ainda analisar o 

modo como a popula9ao nativa da Boa Vista encara a presen9a dos santiaguenses na 

ilha e o modo como esses ultimos interagem corn a comunidade nativa. 

As questoes que se colocam em termos da presente investiga9ao sao: como e a 

intera9ao social da popula9ao nativa da Ilha da Boa Vista corn a popula9ao proveniente 

da Ilha de Santiago? Como e que a popula9ao aut6ctone da Ilha da Boa Vista percebe a 

presen9a dos migrantes de Santiago na sua ilha? E quais sao as percep96es dos 

migrantes de Santiago quanta aos nativos, quanta a discrimina9ao e as dificuldades de 

inclusao social que enfrentam na Ilha da Boa Vista? 

Como resposta a primeira questao, salienta-se que a interac9ao social da 

popula9ao nativa da Ilha da Boa Vista corn os migrantes da Ilha de Santiago tende a ser 

positiva ou negativa, conforme o espa90 de convivencia, os tipos de situa96es e o tempo 

de residencia dos migrantes na Ilha das Dunas. Quanta a forma como os aut6ctones da 

Ilha das Dunas encara a presen9a dos migrantes de Santiago na sua ilha e de modo a 

responder a segunda questao, e de salientar que a pesquisa desenvolvida indica a 

existencia de uma forte ambiguidade. Alguns boavistenses entrevistados consideram 

que os ultimos estao a contribuir e muito para o desenvolvimento da ilha, 

principalmente corn a sua mao-de-obra. Admitem que os santiaguenses ensinaram aos 

boavistenses algumas qualidades que esses nao tinham, como por exemplo, o espirito de 

sacrificio, de sobrevivencia, de luta e de iniciativa, isto e, encaram esse processo de 

forma positiva. No entanto, outros interlocutores alegam que os aut6ctones de Santiago 

trouxeram consigo muitos problemas sociais, dentre os quais a criminalidade, a 

inseguran9a, a violencia, os assaltos. Portanto, esse processo e encarado de forma 
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negativa por parte desses nativos. Por fim, de modo a responder a ultima pergunta de 

partida, e de referir que nesse aspecto, tambem existem algumas divergencias no que diz 

respeito ao ponto de vista dos migrantes santiaguenses. Alguns consideram que os 

nativos da Boa Vista sao racistas e que enfrentam viirias dificuldades de inclusao social, 

sobretudo ao nivel habitacional. No entanto, hii santiagueses que admitem a existencia 

de discrimina9ao e preconceito, mas que nunca passaram por tais situa96es. Por outro 

!ado, existem aqueles que defendem que os boavistenses nao sao nada racistas e que nao 

hii nenhum tipo de discrimina9ao por parte dos nativos da Boa Vista para corn os 

migrantes santiaguenses. 

Relativamente as hip6teses foram definidas as seguintes: (a) "existem casos de 

disputas e estigmatiza9ao dos migrantes de Santiago no trabalho, por parte dos nativos; 

(b) existem casos de disputas e estigmatizar;ao dos migrantes de Santiago nos espa9os 

de convivencia (nos chafarizes, nas praias, parques infantis); (c) a interacr;ao positiva 

entre os nativos da Ilha da Boa Vista e os migrantes de Santiago tende a ser mais intensa 

nas igrejas; (d) a interac9ao social positiva entre a popula9ao nativa da Ilha da Boa Vista 

e os outros extemos (imigrantes da costa ocidental africana, imigrantes italianos e os 

migrantes das outras ilhas) tende a ser mais intensa do que a interac9ao corn os 

migrantes de Santiago, e por fim, (e) a interac9ao entre os nativos da Boa Vista corn a 

popula9ao migrante de Santiago e baseada na percep9ao negativa destes por parte 

daqueles, tendendo a estigmatiza9ao e exclusao social. 

Neste estudo, se constatou que o desenvolvimento da Ilha da Boa Vista (corn 

inicio na decada de 90) ocorreu devido principalmente ao investimento turistico, o qua! 

acarretou a emergencia de perturba96es e mesmo atritos entre a popula9ao nativa da ilha 

e os grupos e individuos "extemos". Os nativos que viviam segundo os seus hiibitos, os 

seus costumes, as suas cren9as, as suas tradi96es de uma forma um tanto isolada, viram

se perante a chegada de uma grande quantidade de pessoas que ate certo ponto 

expressavam ideias, maneiras e cren9as diferentes das que eram costumeiras e 

valorizadas no seu circulo. 

Dentro do conjunto desses ditos "externos" situam-se, entre os migrantes em 

busca de novas oportunidades de vida e trabalho, os advindos da ilha de Santiago 

(maioritarios). No que concerne a origem social desses ultimos, e de referir que a 

maioria e originiiria das camadas sociais mais baixas da sociedade cabo-verdiana, corn 

baixos niveis de escolaridade, baixa qualifica9ao para o trabalho e vivendo, tanto na ilha 

de origem coma em Boa Vista, em precarias condi96es habitacionais. Os migrantes 
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santiaguenses, principalmente os que habitam na Zona das Barracas, muitas vezes sao 

associados pelos boavistenses a violencia, a insegurarn;:a, ao furto, aos assaltos as 

moradias e a outros crimes, como assaltos a mao armada. Em suma, esse fluxo de 

recem-chegados, denominados pelos boavistenses de badius, e sentido como uma 

ameaya aos estilos de vida dos boavistenses, e mesmo como uma amea9a a ordem 

estabelecida. Sendo assim, algumas pessoas da Boa Vista tern ma impressao dos badius, 

dizem que "antes a ilha era diferente ... "; "era uma ilha calma, segura ... "; e que 

"agoraja nao se pode andar tranquilo na rua". Essa maneira de ver as coisas por parte de 

alguns aut6ctones dificulta a sua interac9ao corn os migrantes santiagueses. Muitas 

vezes alguns nativos nao dao abertura nas barreiras que constroem nas suas rela9oes 

sociais corn os santiaguenses, para que se desenvolvam rela9oes sociais duradouras. Por 

isso, pode-se afirmar que alguns dos nativos da Ilha da Boa Vista tendem a estigmatizar, 

e no limite mesmo excluir socialmente, os migrantes santiaguenses residentes naquela 

ilha. 

Os migrantes santiaguenses e os nativos da Boa Vista estabelecem rela9oes entre 

si quando negociam, trabalham, rezam ou se divertem juntos. Mas essas rela9oes sao, 

por vezes, baseadas em disputas, tensoes e conflitos. Os individuos que fazem parte de 

cada um dos grupos estao ao mesmo tempo separados e unidos por um la90 tenso e 

desigual de interdependencia. Devido a desigualdade, a interac9ao entre os individuos 

destes grupos se baseia muito raramente em rela9oes positivas: sao apenas algumas 

excep9oes. Entre essas excep9oes destaca-se o facto de que ha casos de rela9oes 

amorosas entre os elementos pertencentes aos dois grupos que muitas vezes da lugar a 
constitui9ao de familias. Outra excep9ao prende-se ao facto de existirem alguns 

santiaguenses que vivem na Boa Vista ha muitos anos ( entre 10 a 15 anos, mais ou 

menos), recebendo um tratamento dos nativos diferente do tratamento que os outros 

badius, que residem mais recentemente na ilha, recebem. Portanto, o factor tempo de 

residencia na Boa Vista revelou-se muito importante na analise do tipo da interac9ao 

entre os boavistenses e os santiaguenses residentes na Ilha das Dunas. 

Na tentativa de verificar a percep9ao dos migrantes santiaguenses face ao 

preconceito e discrimina9ao por parte dos nativos da ilha da Boa Vista, os primeiros 

foram questionados para saber se admitem que os boavistenses sao racistas. As 

manifestm;:oes foram divergentes, tendo os interlocutores adoptado tres posi9oes 

distintas. A primeira e de que outras pessoas dizem que os boavistenses sao racistas, 

mas que eles, os entrevistados, nunca passaram por nenhuma situa9ao de discrimina9ao. 
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A segunda posi9ao sustenta que os aut6ctones da ilha de Boa Vista sao muito racistas e 

que possuem um sentimento de hostilidade em rela9ao a eles. Em contraste, em uma 

terceira linha de percep9ao, existem aqueles que consideram que os nativos da ilha nao 

sao nada racistas, pelo contrario, sao pessoas acolhedoras, simpaticas e educadas. 

Outro aspecto percebido durante a elabora9ao da presente pesquisa e que os 

boavistenses se auto-visualizam como sendo diferentes dos migrantes santiaguenses por 

certas caracteristicas comportamentais distintivas, inculcadas desde a infii.ncia em cada 

um deles, de acordo corn as suas tradi96es. Eles chegam mesmo a admitir a existencia 

de um choque cultural entre ambos os grupos. Alegam que tern um c6digo de conduta 

que exige, em determinadas situa96es, um grau de auto-controle maior do que os badius 

possuem, assim como maior auto dominio e costumes mais refinados. 

Cabe recordar aqui, para o entendimento desse processo, que na 6ptica de Norbert Elias 

(2000: 171), num ambiente relativamente estavel, o c6digo de conduta mais sofisticado 

e o maior grau de auto-controle costumam ser associados a um grau mais elevado de 

disciplina, prudencia, previdencia e coesao grupal. Isso origina recompensas sob a 

forma de status e poder, para contrabalan9ar a frustra9ao das limita96es impostas e da 

relativa perda da espontaneidade. A adesao ao c6digo comum funciona para os 

membros do grupo como uma insignia social. Refor9a o sentimento de inser9ao grupal 

conjunta em rela9ao aos "inferiores", que tendem a exibir menor controle nas situa96es 

em que os "superiores" o exigem. Ainda de acordo corn Elias (2000: 171), as pessoas 

"inferiores" tendem a romper tabus que as "superiores" sao treinadas a respeitar desde a 

infii.ncia. 0 desrespeito a esses tabus, portanto, e um sinal de inferioridade social e 

desperta nos grupos "superiores", conforme as circunstiincias, raiva, hostilidade, repulsa 

ou desdem. Enquanto a adesao a um c6digo comum facilita a comunica9ao, infringi-lo 

cria barreiras. Nesse sentido pode-se considerar que os nativos da ilha da Boa Vista, que 

se auto-consideram "superiores", em determinadas circunstiincias tend em a demonstrar 

maior grau de auto-controle, relativamente aos badius. Esses, por sua vez, tendem a nao 

cumprir determinadas normas que os nativos formam obrigados a cumprir desde a 

infii.ncia; sendo assim, isso ira suscitar sentimentos de raiva, hostilidade e 

estigmatiza9ao por parte dos boavistenses em rela9ao aos badius. 

Outrossim, essa auto-percep9ao de diferen9as ao nivel comportamental que os 

boavistenses tern de si em rela9ao aos santiaguenses faz-nos recordar a teoria das 

representa96es sociais de Denise Jodelet (2002), segundo a qua! as representa96es 

sociais consistem em uma forma de conhecimento elaborada e compartilhada 
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socialmente, corn o intento pratico que da lugar a constru9iio de uma realidade comum a 

uma totalidade social. Esse sentimento de diferen9a foi socialmente elaborado e e 

socialmente compartilhado pelos nativos boavistenses frente aos badius. Essa visao 

remete-nos tambem a no9ao de representa9ao social de Serge Moscovici (1978), que 

constitui o modo como os homens pensam, agem e procuram compreender o sentido das 

suas ac96es e pensamentos. Para o autor, as representm;:oes sociais resultam do senso 

comum que se tern sobre um determinado tema e sao constituidas por ideologias, 

preconceitos e caracteristicas especificas das actividades quotidianas,· sociais e 

profissionais. 

Retomando-se, a luz das ideias de Goffman ( 1988), a constata9ao ja referida, de 

que as rela96es entre os boavistenses e os migrantes santiaguenses sao baseadas em 

processos de estigmatiza9ao desses por parte daqueles, cabem algumas considera96es. 

Pode-se afirmar que os boavistenses se autopercebem como normais, na medida em que 

acreditam que todos os participantes compartilham de um unico conjunto de 

expectativas normativas, sendo as normas sustentadas, em parte, porque foram 

incorporadas (Goffman, 1988: 138). E como os nativos defendem que alguns migrantes 

santiaguenses nao aderiram ou nao incorporaram as normas pre-estabelecidas na 

sociedade local boavistense, a eles e atribuido um defeito indelevel, carregam consigo a 

marca do estigma. Cabe, pois, recordar aqui que para Goffman (1988: 148), o estigma 

envolve nao tanto um conjunto de individuos concretos, que podem ser divididos em 

duas partes, a de estigmatizados e a de normais, quanto um processo social de dois 

papeis no qua! cada individuo participa de ambos, pelo menos em algumas conexoes e 

em algumas fases da vida. 0 normal e o estigmatizado nao sao pessoas, e sim, 

perspectivas que sao geradas em situa96es sociais durante os contactos mistos, em 

virtude de normas nao cumpridas que provavelmente actuam sobre o encontro. 

Empregando a conceitua9ao de Goffman (1998), pode-se dizer que os badius sao 

considerados destoantes porque nao aderiram a um conjunto de normas e regras 

estabelecidas previamente na sociedade local boavistense. Frente a um grupo de 

individuos que compartilham alguns valores e aderem a um conjunto de normas sociais 

referentes a conduta e a atributos pessoais, pode-se chamar "destoante" a qualquer 

membro individual que niio adere as normas, e denominar "desvio" a sua peculiaridade 

(Goffman, 1998: 151). Deste modo, os migrantes santiaguenses sao considerados, pelos 

nativos da ilha da Boa Vista, como "destoantes" e "desvio" diz respeito a certos 

comportamentos por eles adoptados, segundo a visao dos nativos. 
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Na Boa Vista, a superioridade de for9as do grupo estabelecido (o boavistense), 

se baseia no alto grau de coesao de familias que se conhecem desde de ha muito tempo, 

em contraste corn os recem-chegados, que em muitos casos sao, inclusive, estranhos 

entre si. 

Essa coesao entre os nativos boavistenses nao significa que nao haja casos de 

competi9ao ou conflito entre esses. E pr6prio dos grupos a competi9ao, a imposi9ao de 

poder, os conflitos, a ordem e a desordem, quando se analisam os grupos familiares, os 

companheiros, os vizinhos, as organiza96es sociais. Esses processos estao sempre 

presentes. Sendo assim, conclui-se que, na maior parte das vezes, as rela9oes entre os 

badius e os sampadjudos da Boa Vista sao baseadas em casos de tensoes e conflitos. 

Em ocasioes, esses conflitos sao manifestos. Muitas vezes, sao de caracter dissimulado, 

isto e, fica-se apenas nos estere6tipos verbais degradantes, em comentarios racistas e 

preconceituosos, expressos entre os elementos pertencentes ao mesmo grupo. Ou entao, 

fica-se no "diz que diz", em mexericos humilhantes e nas cren9as estigmatizantes. 

Os casos de conflitos manifestos ocorrem sobretudo em alguns espa9os de 

convivencia entre os nativos da Boa Vista e os migrantes de Santiago. Por exemplo, nos 

chafarizes as disputas e os conflitos sao bem visiveis, quase sempre ha confrontos entre 

as senhoras pertencentes a cada um dos grupos, na tentativa de conseguirem apanhar 

agua. Outros espa9os, em que se notam confrontos, principalmente entre as crian9as 

santiaguenses e crian9as nativas, sao os parques infantis e as praias. Nesses espa9os as 

crian9as disputam a ocupa91io das diversoes mais interessantes. 

No entanto, ha espm,os em que os migrantes santiaguenses e os boavistenses se 

relacionam bem, como por exemplo, nas igrejas e nos mercados. Sendo assim, verifica

se que as interac9oes entre os dois grupos em ana!ise podem ser positivas ou negativas, 

conforme o espa90 de convivencia ou os tipos de situa9oes. Essa constata91io confirma o 

que referencia a teoria do interaccionismo simb61ico, de que as representac,:oes ou as 

ac9oes sao mutaveis ou inconstantes, elas vao sendo construfdas pelos sujeitos, que 

respondem aos outros e reinterpretam os sentidos das interacc,:oes sociais conforme 

aprendem os significados dos gestos e palavras dos outros em relac,:ao a si mesmos. 

Tambem, vai ao encontro do que Goffman (2005) defende, de que, conforme for a 

situac,:ao definida pelas pessoas, e a partir disso, elas se orientam para agir de maneira 

adequada, isto e, definem as suas ac9oes de acordo corn o tipo de situac,:ao. 

De acordo corn a ana!ise realizada, confirmaram-se as seguintes hip6teses 

previamente estabelecidas: que existem casos de disputas e estigmatizac,:ao dos 
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migrantes de Santiago nos espa9os de convivencia (nos chafarizes, nas praias, nos 

parques infantis, nas discotecas); e que a interac9ao positiva entre os nativos da Boa 

Vista e os migrantes de Santiago tende a ser mais intensa na igreja. De um modo gera!, 

pode-se afirmar que na interac9ao entre os nativos da Ilha da Boa Vista e a popula9ao 

migrante de Santiago se salienta a percep9ao negativa dos primeiros em rela9ao aos 

ultimos, tendendo a estigmatiza9ao e a exclusao social. 

Sendo assim, os aut6ctones, ao agir dessa maneira (estigmatizar, discriminar, 

excluir) procuram expressar sua posi9ao de superioridade, sustentada para muitos deles, 

no facto de, em alguns casos, serem eles os empregadores locais, apoiados por 

individuos que integram e ate mesmo dependem desses circulos sociais (podendo, 

portanto, incluir migrantes de Santiago ou de outras procedencias). Sao pois, desde seus 

pontos de vista e tambem objectivamente, aqueles que tern o poder de facilitar ou de 

dificultar a permanencia dos santiaguenses na sociedade local. 

Ainda, nessa rela9ao de estabelecidos e outsiders (boavistenses e migrantes 

santiaguenses), o grupo dos outsiders exerce pressoes corn o objectivo de diminuir os 

diferenciais de poder, responsaveis pela sua situa9ao inferior. Por outro !ado, o grupo 

estabelecido, tambem, comporta-se da mesma forma, corn o intuito de preservar ou 

aumentar essas divergencias ao nivel do poder. 

E de referir ainda, ao conceito de identidade de resistencia, proposto por Manuel 

Castells (2008), a qua! parece ser o tipo de identidade que mais se aproxima das atitudes 

e comportamentos tanto dos boavistenses como dos migrantes santiagueses. Essa 

identidade e produzida por actores que se encontram em posi96es de menor valor e/ou 

estigmatizadas pela 16gica de domina9ao, construindo assim obstaculos de resistencia e 

sobrevivencia corn base em principios diferentes dos que sao defendidos pelas 

institui96es da sociedade, ou mesmo opostos a esses ultimos. No presente estudo, 

conclui-se que os migrantes santiaguenses encontram-se em "posi96es desvalorizadas" e 

que constroem resistencia as identidades colectivas dos nativos da Boa Vista que fazem 

parte do grupo de domina9ao. A forma de agir dos boavistenses tambem corresponde ao 

conceito de identidade de resistencia de Castells (2008), que defende o status qua, 

fundamentado nas normas, que de acordo corn o ponto de vista dos residentes, sao 

anteriores a chegada dos migrantes santiaguenses. Por isso e que ha perturba96es e 

mesmo atritos e choques entre os boavistenses e os santiagueses, vista que os primeiros 

tentam preservar a sua posi9ao social e a sua identidade, perante a presen9a e a 

identidade do estranho, o badiu. 
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Outro factor que explica as divergencias entre os grupos aqui enfocados prende-se a 

questao do bairrismo e do particularismo dos cabo-verdianos. De acordo corn Fernandes 

(2006: 167), desde o inicio do denominado Terceiro Imperio, a expectativa a volta do 

portuguesismo/ nacionalismo fez corn que os cabo-verdianos empreendessem ou 

consentissem discursos de cariz bairrista e particularista. De referir ainda, que a tomada 

de posii;:ao, no que diz respeito a identidade nacional se correlacionava fortemente a 

traject6ria intelectual, iniciado no local de origem. Sendo assim, se destacam as duas 

grandes referencias intelectuais cabo-verdianas que se situam em posii;:oes 

absolutamente opostas, o que corresponde a oposii;:ao historicamente firmada em 

Santiago e o resto das outras ilhas. De um !ado, Baltasar Lopes que pertencia ao p6lo 

metropolitano de Barlavento que se aproximava a europeidade. Por outro !ado, Amilcar 

Cabral, de origem santiaguense e que defendia a africanidade. Todos esses 

acontecimentos teriam resultado nos particularismos da sociedade crioula, afastando as 

ilhas dos povos africanos e criando as bases para construi;:oes bairristas, no iimbito de 

uma luta interna para mostrar quern se encontrava mais perto da nai;:ao lusitana ou 

reproduzir as qualidades regionais cabo-verdianas. Esse bairrismo se manifesta ate hoje, 

inicialmente tinha maior incidencia entre os santiaguenses e os nativos da Ilha de Sao 

Vicente. No entanto, esse sentimento tende a se estender para o resto das ilhas. Na Boa 

Vista, a cada dia que passa, as marcas do bairrismo sao mais not6rias, o que tern 

contribuido ainda mais para o distanciamento dos dois grupos aqui enfocados. De um 

!ado, temos os boavistenses que fazem parte do grupo das ilhas de Barlavento (que 

desde ha muito, defendem a europeidade) em contraste corn os nativos da Ilha de 

Santiago ( considerada a ilha de maior predominiincia de marcas africanas ). 

Finalmente, de modo a concluir a presente Dissertai;:ao, convem relembrar que, 

de acordo corn a teoria do interaccionismo simb6lico, as representai;:oes sofrem 

alterai;:oes, isto e, sao mutaveis, elas vao sendo construidas pelos sujeitos, que 

respondem aos outros e reinterpretam os sentidos das interaci;:oes sociais conforme 

aprendem os significados dos gestos e palavras dos outros em relai;:ao a si mesmos. 

Nesses termos, o futuro pr6ximo do caso estudado, tanto podera vir a 

caracterizar-se por um agravamento das tensoes, perturbai;:oes e mesmo atritos e 

choques entre os boavistenses e os santiagueses, como por uma crescente convivencia 

entre esses no contexto de uma sociedade democratica, devido sobretudo, as formas de 

interaci;:ao positiva entre ambos, como por exemplo, o tempo de convivencia e os 

casamentos. 
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ldentificai;ao dos Interlocutores Nativos 

Entrevistado Sexo ldade Profissao Escolaridade 

Jader Masculino 30 anos Economista Licenciado em 

Economia 

Ruben Masculino 50 anos Consul tor Curso 

Complementar 

dos Liceus 

Mateus Masculino 31 anos Condutor 8° Ano 

Ruth Feminino 30 anos Em pre gad a de 4a Classe 

Limpeza 

Sara Feminino 41 anos Varredeira de Rua 5a Classe 

Lucas Masculino 47 anos Funcionario 9° Ano 

Pt1blico 

Benamin Masculino 43 anos Funcionario 4a Classe 

Publico 

Lina Feminine 43 anos Comerciante/Dona 4a Classe 

de Bar- Restaurante 

Raquel Feminine 48 anos Professora do 4a Classe 

Ensino Basico 

Joana Feminine 50 anos Professora do Pre- 63 Classe 

Primario 

Eliseu Masculino 53 anos Empregado de Ex. 2° Ano do 

Escrit6rio Ciclo 

Preparat6rio 

Soraya Feminino 26 anos Empregada 12° Ano 

Comercial 
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Identificac;ao dos Interlocutores Migrantes 

Entrevistado Sexo ldade Profissao Escolaridade 

Maria Clara Feminino 31 anos Domestica 6a Classe 

Ludy Feminino 30 anos Domestica 4a Classe 

Rosa Feminino 50 anos Comerciante 4a Classe 

Saturnina Feminino 39 anos Comerciante 4a Classe 

Joao Masculino 30 anos Vendedor 63 Classe 

Cesaltina Feminino 36 anos Comerciante 4a Classe 

Filo Feminino 39 anos Comerciante 4a Classe 

Simao Masculino 41 anos Marceneiro Ex. 5° Ano 

Joaquim Masculino 26 anos Policia 12° Ano 

Madtima 

Denga Feminino 25 anos Peixeira 6a Classe 

Sabino Masculine 38 anos Policia de 9° Ano 

Ordem Publica 

Antonio Masculino 41 anos Pedreiro 4a Classe 

Nila Feminino 24 anos Empregada de 10° Ano 

Bar 

Francisco Masculino 32 anos Pescador 4a Classe 
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