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LiNGUA E IDENTIDADE. ESTUDO DE COMUNICA<;AO 
COMPARADA SOBRE A COMUNIDADE DOS PAisES 
DE LiNGUA PORTUGUESA (CPLP) 1 

BENALVA DA SILVA VIT6RIO * 

Lingua portuguesa 

Ultima flor do Ldcio, inculta e bela, 
Es, a urn tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos veia ... 

Flor do Ldcio Samb6dromo 
Lusamerica latim em p6 
o que quer 
o quepode 
Esta lfngua? 
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas 
E 0 {also ing/es relax dos surfistas 
Sejamos imperialistas 

OLAVO BILAC 

Vamos na vela da dic(:iio chooo chooo de Carmen Miranda 
E que 0 Chico Buarque de Holanda nos resgate 

CAETANO VELOSO 

" Universidade Cat61ica de Santos, Santos. 
1 Trabalho realizado com os alunos do Curso de Comunica<;:ao Social da Universidade 

Cat6lica de Santos e Centro Universitario Monte Serrato 
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Introduc;ao 

Em momenta e contexto diferentes, a lingua materna inspirou do is bra
sileiros. 0 primeiro, Olavo Bras Martins dos Guimaraes Bilac, carioca, 
poeta de ideias parnasianas. 0 segundo, Caetano Emanuel Viana Teles Ve
loso, baiano, compositor e cantor, urn dos marcos do movimento Tropica
lista e referencia da Musica Popular Brasileira. 

Se Bilac escreve sobre a lingua «do limbo de sua superestrutura», Cae
tano faz desce-Ia «ao territorio da vida e da experiencia», passando a localiza
la <<nO processo mesmo de produ(:ao de sentido». Emprestamos de 
Martin-Barbero 2 essa visao da lingua, que «trabalha e e trabalhada pela 
historia, ao mesmo tempo em que e fonte de 'competencia social', linguis
tica e ideologica». 

Para Martin-Barbero, «isso implica assumir 0 'retorno do sujeito', impen
savel naquela redutora concep(:ao da linguagem como mero instrumento 
ideologico de dasse». Vemos, assim, a passagem «da linguagem-instru
mento», em Olavo Bilac, a «linguagem constitutiva da experiencia humana, 
da riqueza e complexidade das relap5es sociais» , em Caetano Veloso, segundo 
a visao barberiana. 

E e dessa lingua em movimento ao longo de cinco seculos que trata
remos no presente trabalho. Ou melhor, a partir dessa lingua, pois a Comu
nidade dos Paises de Lingua Portuguesa - CPLP - e 0 objeto da investiga<;ao 
que realizamos, no ambito do conteudo programatico da disciplina Comu
nica<;ao Comparada, com os alunos do curso de Comunica<;ao Social da 
Universidade Cat6lica de Santos e Centro Universitario Monte Serrat, na 
cidade de Santos, litoral do Estado de Sao Paulo. 

Como elemento de intera<;ao entre 0 individuo e a sociedade em que 
ele atua, a lingua, defende Baccega 3, nao e apenas um instrumento com a 
finalidade de transmitir informa(:6es. E um todo dinamico que abarca 0 movi
mento da sociedade: por isso e lugar de conflitos. Esses conflitos se 'concre
tizam' nos discursos. Neles, as realiza(:6es linguisticas trazem inscritas as 
diferen(;as de interesses, as propostas de direr;oes diversas para 0 mesmo 
processo hist6rico. 

Oficialmente, a lingua e a mesma no Brasil, Portugal, Angola, Mo<;am
bique, Cabo Verde, Guine-Bissau, Sao Tome e Principe, os paises membros 
da CPLP. Contudo, ha barreiras da lingua comum, como mostra Millar 
Fernandes 4 nos dois textos abaixo: 

2 MARTiN-BARBERO, Jesus. In: Comunica~iio e linguagem. Discurso e ciencia. Maria Apare
cida Baccega, prefacio. 
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Estava a conduzir meu autom6vel numa azinhaga com um borracho muito gira 
ao lado, quando dei com uma bossa na estrada de circunvalal;ao que um bera 
teve a lata de deixar. Escapei de me espalhar ii justa. Em havendo um bufete ii 
frente convidei a chavala a um copo. Botei 0 chiante na berma e ordenamos ao 
criado de mesa, uma sande de fiambre em carcar;a eu, e ela um miau. 0 panas
queiro, com jeito de marialva paneleiro, um chalado da pinha, embora nos 
tratando nas palminhas, trouxe-nos a sande com a carcar;a esturrada (e sem 
caganitasf) e, faltando-Ihe 0 miau, deu-nos umprego duro. 

A tradu<;:ao de Millar para a lingua que se fala no Brasil e a seguinte: 

Eu dirigia meu carro por um caminho de pedras tendo ao lado uma gata espeta
cular, quando vi um lombo na estrada de contomo que um escroto teve 0 desca
ramento de fazer. Por pouco nao bati nele. Como havia em frente uma lanchonete, 
convidei a gata a tomar um drinque. Coloquei 0 carro no acosta men to e pedimos 
ao garr;om sanduiche de presunto com pao de forma, eu, e ela sandufche de 
lombinho. 0 gozador, com jeito de don Juan bicha, muito louco, embora nos 
tratando muito bem, trouxe 0 sanduiche com 0 pao queimado (e sem azeitonas!) 
e nao tendo sanduiche de lombinho, trouxe um de churrasquinho duro. 

Millar confessa que so foi possivel traduzir 0 texto com a ajuda de dois 
dicionarios: Dicionano Lusitano-Brasileiro, Edi<;:6es Plaquete, Rio, 1981, urn 
livre to artesanal de Eno Teodoro Wanke e 0 Dicionario Contrastivo Luso
-Brasileiro, da Guanabara, de Mauro Villar. 

Mas nem sempre 0 dicionario ajuda a compreender urn texto, ou seja, 
a dar 0 sentido as palavras. Carca9a, por exemplo, sabemos que, em Lisboa, 
e a media ou paozinho brasileiro e nao piio de forma, conforme a tradu<;:ao 
de Millar. 

A esse respeito, Ferreira 5 lembra que a condi9iio de possibilidade do 
processo de compreensiio e viabilizada pela heran9a lingiiistica, recebida e 
adotada pelos falantes de uma determinada lingua: ou seja, pela esfera de 
sentido que perpassa uma comunidade lingiiistica. ( ... ) Aquele que domina 
um conjunto lingiiistico e ° que conhece os signos, c6digos e, acima de tudo, 
que vivencia e introjeta ° conjunto de significabilidade de uma lingua. 

Concordamos com Baccega 6 que a atividade lingtiistica nao Gonsiste 
simples mente em «etiquetan> a realidade. 0 valor dos objetos, das a90es e 
atribuido pela sociedade e circula no universo lingiiistico. As possibilidades de 
nossa intera9iio com eles existem, portanto, dentro desse universo, jd que 56 
podemos to mar consciencia dessas rela90es na medida em que significam e 
elas significam apenas por meio da linguagem. 

5 FERREIRA, Acylene Maria Cabral. Linguagem e Cultura. pp. 154-155. 
6 BACDEGA, Maria Aparecida. Comunicar;iio e linguagem. Discursos e Ciencia. p. 20. 
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A dupla fun~ao de comunicar 

Como jornalista e docente, exercemos a dupla fun~ao de sujeito-comu
nicador, trabalhando com 0 cotidiano, do presente ou do passado, criando 
novas realidades para publicos distintos: 0 receptor da midia e 0 da sala 
de aula. Para os dois, 0 produto da nossa elaborac;:ao - a palavra - vai no 
sentido da desaliena(:iio do outro, de acordo com a observac;:iio de Baccega. 

E na posic;:ao de professora do Curso de Comunica~iio Social em duas 
institui~oes de ensino superior, que decidimos investigar 0 conhecimento 
dos academicos de Santos, em cinco areas do conhecimento, a respeito da 
Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa, a CPLP. 

Embora de forma~iio recente, essa Comunidade, no nosso entender e a 
exemplo do ensaista angolano Agualusa 7, e fundamental para a sobrevi
vencia cultural dos paises lus6fonos e para a preserva(:iio da lingua portu
guesa no mundo. Alem disso, representa 0 intercambio cultural entre as 
sete na~oes de lingua oficial portuguesa, reativando a identidade luso
-afro-brasileira e ate mesmo luso-afro-asio-brasileira, como considera Jose 
Marques de Melo. 

A recente conquista nos meios diplomiticos de se ado tar a Lingua 
Portuguesa como idioma de trabalho da UNESCO reafirma a posic;:ao da 
sitima lingua mais usada em to do 0 mundo, envolvendo urn universo de 
falantes potenciais estimado em 200 milhoes de pessoas. Desse total, 5 
milhoes correspond em aos imigrantes brasileiros, portugueses e luso
-africanos localizados no norte da Europa e da America, na Australia, na 
Africa do SuI, no Japao e em outros lugares, como apontam estudiosos 
sobre 0 assunto. 

Considerando-se a universidade inseparavel das ideias de forma(:iio, 
reflexiio, cria(:iio e critica, julgamos ser esse 0 lugar ideal de se bus car apoio 
para 0 conhecimento de nos proprios e dos outros que, no espac;:o do mundo 
modemo da globalizac;:iio, formamos uma Comunidade, de interesses, e 
claro, mas acima de tudo de raizes comuns: a lusofona. 

A partir desses principios, estruturamos 0 presente trabalho que, com 
o apoio do meio academico santista, esperamos poder contribuir no incre
mento da CPLP, oficializada em julho de 1996. 

Sendo assim, com 0 desenvolvimento dessa investigac;:ao, objetivamos 
promover 0 conhecimento reciproco entre estudantes do terceiro grau, dos 
sete paises membros da CPLP. Para tanto, a nossa proposta e a de se formar 
urn nucleo de estudo sobre a Comunidade, com a participac;:iio do corpo 
discente das seis instituic;:oes de ensino superior de Santos. 

7 AGUALUSA, Jose Eduardo. Fundamental para todos os paises da nossa lingua. p. 8. 
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Especificamente, 0 nosso prop6sito e 0 de incentivar 0 intercambio cul
tural entre os academicos dos paises de lingua portuguesa, a partir dos 
conhecimentos da amostra nessa investiga<;ao. Pretendemos, assim, preser
var os la<;os culturais comuns de raizes lus6fonas, a come<;ar pelo conheci
mento do que somos e do que sao os «outros» da Comunidade. 

Consideramos que, com este trabalho, possamos contribuir na reati
va<;ao da identidade luso-afro-brasileira como um modo de ordenar a expe
riencia humana por meios simb6licos, ou seja, culturais. Vista dessa forma, 
DaMatta 8 considera que a cultura deixa de ser um obstdculo para ser 
compreendida na sua dinfimica e na sua positividade. A questao, explica 0 
antrop610go, niio se reduz a um conflito estiril entre valores locais (reaciond
rios) e uma agenda global (progressista). Mas diz respeito, isso sim, a como 
permitir que certos valores locais (clientelismo, pessoalismo, magia, transe, 
camaval, feijoada, malandragem, lealdade para com os amigos, amor pela 
casa, honra pessoal) possam canibalizar valores universais, fazendo com que 
tenham um sentido concreto dentro do cotidiano a que eles diio vida e sentido. 

A partir de urn lugar determinado de trabalho, a universidade, desen
volvendo atividades de pesquisa com uma empresa de comunica<;ao, jomal 
A Tribuna, de Santos, contando com 0 apoio da Catedra UNESCO/UMESP 
de Comunica<;ao, justificamos a nossa iniciativa. 

A escolha do assunto para analise deve-se ao que se comemora desde 
1998, em Portugal, e no ana 2000 no Brasil: os Descobrimentos Portu
gueses. Vlnculamo-nos, portanto, ao projeto regional Os 500 Anos dos Des
cobrimentos Portugueses, do qual fazem parte as institui<;6es de ensino 
superior de Santos, sob a coordena<;ao de A Tribuna, jomal centenario de 
Santos. Vale lembrar que 0 IV Congresso Lus6fono de Ciencias da Comuni
ca<;ao - LUSOCOM - que sera realizado na cidade de Sao Vicente - Cellula 
Mater da Nacionalidade Brasileira - em abril do ana 2000, faz parte desse 
projeto regional. 

A cidade de Santos, primeira em qualidade de vida do Estado, abriga 0 
maior porto da America Latina e seis institui<;6es de ensino superior: 
Universidade Cat6lica (UNISANTOS), Universidade Santa Cecilia (UNI
SANTA), Universidade Metropolitana (UNIMES), Universidade Paulista 
(UNIP), Centro Universitario Monte Serrat (UNIMONTE) e Centro Univer
sitario Lusiadas (UNILUS). 

Com fortes tra<;os da cultura portuguesa na cidade, com a midia 
bombardeando as pessoas sobre os «500 Anos do Brasil» ou «Brasil 500 
Anos», com os bares, discotecas, praias e cal<;ad6es a beira-mar explorando 
os modismos «afros», surgiram-nos inquieta<;6es: 0 que sabem os jovens 
universitarios da Cidade sobre 0 espa<;o de lingua portuguesa? Que imagem 
tern dos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa, os PALOPs? Que 

8 DAMATTA, Roberto. A dualidade do conceito de cultura. p. D7. 
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referencia tern de Portugal? Que rela~ao estabelecem entre a Historia do 
Brasil e a de Portugal? 

Em sala de aula, constatamos que os conhecimentos da lingua 
materna, da Historia e da Geografia que esses jovens trazem para a univer
sidade sao reduzidos, senao insuficientes. E verdade que dominam a infor
matica. Mas, estamos de acordo com Druon 9: a informatica, esse instru
mento rapido e eficaz de progresso material, e mental e culturalmente redutor. 

Diante desse quadro, levantamos algumas hipoteses: que os universita
rios nao conhecem a comunidade de lingua a que pertencem, que tern 
imagem estereotipada dos pafses africanos e mesmo de Portugal. Talvez a 
causa desses desvios esteja no sistema de ensino. Os conteudos das disci
plinas sao trabalhados de forma fragmentada, sem aprofundamento e 
sem condi~6es para reflexao critica a respeito da Historia, da Geografia e 
da propria lingua materna. Outro pressuposto e que 0 conhecimento que 
tern sobre 0 espa~o lusofono esteja restrito ao que veicula a mfdia que, por 
sua vez, tam bern difunde as informa~6es no mesmo processo fragmentario, 
superficial, sem fornecer ao receptor elementos para a analise e critica dos 
fatos que veiculam. 

Para desenvolver este trabalho, con tam os com a participa~ao dos alu
nos no segundo ana do Curso de Comunica~ao Social das duas institui~6es 
em que conduzimos a disciplina Comunica~ao Comparada: Universidade 
Catolica de Santos e Centro Universitario Monte Serrato Na UniSantos, os 
alunos freqtientam 0 curso por habilita~ao. Ali trabalhamos com quatro 
turmas: duas de Jornalismo (manha e noite), uma de Publici dade e Propa
ganda e uma de Rela~6es Publicas, no periodo noturno. No Unimonte, 
ministramos a disciplina para os alunos de Jornalismo e Publicidade, na 
mesma turma que funciona a noite. 

Em cada uma das turmas, a classe foi dividida em cinco grupos. Como 
a atividade na disciplina esteve orientada para trabalho de campo, em cada 
turma os alunos realizaram levantamento junto as institui~6es de ensino 
superior da Cidade para saber se ministravam os cursos analisados, conta
taram a institui~ao para a aplica~ao do instrumento de sondagem, solici
taram autoriza~ao do professor em sala de aula, quando da aplica~ao do 
formuhirio. Tal procedimento objetivou avaliar as turmas quanta: a organi
za<;ao para trabalho em grupo, a iniciativa e lideran<;a entre os alunos e 
entre as turmas, a capacidade de resolver problemas, a intera<;ao entre os 
alunos nas classes, ao espfrito de observa~ao e analise da realidade exterior 
a sala de aula. 

o universo pesquisado compreendeu alunos dos cursos de Letras, 
Historia, Pedagogia, Comunica~ao Social e Direito, que consideramos, a 
priori, os mais inteirados com a lingua materna e com os princfpios da 

\I SA BOlA, Napoleao. Urn elogio da diferenga na sociedade de bits . p . 6D. 
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nossa hist6ria. AMm disso, sao cursos que fazem parte da tradi~ao do 
ensino superior da Cidade. Introduzidos pela Sociedade Vis conde de 
Sao Leopoldo, mantenedora da Universidade Cat6lica de Santos, os curs os 
de Letras, Hist6ria, Pedagogia e Jornalismo datam de 1954, quando foram 
reconhecidos pelo Ministerio da Educa~ao e Cultura. Direito foi autorizado 
a funcionar pela Sao Leopoldo em 1952. Da Escola de Jornalismo Jackson 
Figueiredo, autorizada em 1954, criou-se a Faculdade de Comunica~ao 
Social, reconhecida em 1974. 

Da amostra fazem parte os cinco primeiros alunos de cada classe (de 
acordo com a caderneta de chamada do professor), em cada ana dos refe
ridos cursos, n,as institui<;6es de ensino que of ere cern os cursos. 

Atraves de sorteio, os cinco cursos foram assim distribufdos entre os 
alunos pesquisadores: 

Letras - 2.° Jornalismo, matutino, UniSantos 

Direito - 2.° Jornalismo, noturno, UniSantos 

Comunica<;ao Social- 2.° Publici dade e Propaganda, noturno, UniSantos 

Pedagogia - 2.° Rela<;6es Publicas, noturno, UniSantos 

Hist6ria - 2.° Comunica<;ao Social, noturno, Unimonte 

o perfodo de aplica~ao do instrumento aconteceu na semana de 24 a 
29 de maio de 1999. A tabula<;ao dos dados foi rea liz ada em sala de aula, na 
semana posterior a aplica<;ao do instrumento, sob a nossa orienta~ao. Os 
alunos pesquisadores, embora tenham sido tambem investigados, no 
momenta da aplica<;ao do instrumento, foram exclufdos da amostra do 
presente documento. Suas respostas serao tabuladas, descritas e analisadas 
a parte, 0 que consistira em objeto de estudo, posteriormente. 

o conhecimento do outro 

Nao hd melhor colaborar:ao e cooperar:ao sem 0 verdadeiro conhecimento do 
outro, como nao hd sincera retomada de si mesmo, de sua personalidade e de sua 
identidade sem reconstru(:ao de sua hist6ria, de seu pano de fundo tradicional. 

Kabengele Munanga 

Nestes cham ados 500 anos de Brasil, Santos 10 levanta 0 que considera 
a questao central sabre a nassa interpreta9aa de nos proprios, perguntando: 
e passivel opar uma historia do Brasil a uma historia eurapeia da Brasil, 

10 SANTOS, Milton. 0 Pais Distorcido. p . 3. 
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um pensamento brasileiro em lugar de um pensamento europeu ou norte
americana do Brasil ainda que conduzido aqui pelos bravos «brazilianists» 
brasileiros? 

Como resposta, Santos revela a tensao entre 0 universal e 0 internaci
onal, buscando, na raiz de nossa necessidade, a legitimac;ao da cultura 
brasileira. Ser intemacional niio i ser universal e para ser universal niio i 
necessario situar-se nos centros do mundo. Inclusive pode-se ser universal 
ficando confinado if sua pr6pria lingua, isto i, sem ser traduzido. Niio se trata 
de dar as costas if realidade do mundo, mas de pensa-la a partir do que somos, 
enriquecendo-a universalmente com as nossas idiias, e aceitando ser, desse 
modo, submetidos a uma critica universalista e niio propriamente europiia 
ou norte-americana. 

Considerando-se a universidade como instituic;ao social, julgamos 
oportuna a «hora e a vez» - os 500 Anos dos Descobrimentos Portugueses, 
os 500 Anos do Brasil- para, a partir da universidade, retomar a nossa 
histaria, rever nossa cultura, com pre ender, enfim, a nossa identidade. 
Compreensao como urn meio - estabelecer a significac;ao e a experiencia 
compartilhada - e urn fim - estabelecer a comunicac;ao. Comunicar 0 

compreendido, que segundo Ferreirall e a realizac;ao do significado. 
Refletindo sobre a atual reforma do Estado brasileiro, que amea(:a esva

ziar a institui(:iio universitaria com sua 16gica de mercado, Chaui 12 compara 
a pesquisa numa universidade operacional, sob a ideologia pas-modern a, 
com a realizada na universidade como instituic;ao social. 

Na prime ira, entende a «pesquisa» como delimita(:iio estratigica de um 
campo de interven(:iio e controle. Dessa forma, Chaui considera que a avali
a(:iio desse trabalho s6 pode ser feita em termos compreensiveis para uma 
organiza(:iio, isto i, em termos de custo-beneficio, pautada pela idiia de 
produtividade, que avalia em quanta tempo, com que custo e quanto foi 
produzido. Considera que nesse tipo de pesquisa ficam excluidos a refle
xao, a critica, 0 exame de conhecimentos instituidos, sua mudanc;a ou sua 
supera<;:ao. 

Por outro lado, Chaui entende a pesquisa em uma universidade, 
enquanto instituic;ao social, como investigaC;ao que lanc;a a interrogac;ao, que 
pede a reflexao, a critica, que promove a descoberta, a inven<;ao e a cria<;ao. 

Nesse sentido, consideramos este nosso trabalho como pesquisa, pois, 
realizado em instituic;ao universitaria, objetiva formar e criar pensamento, 
incentivar a linguagem de sentido, construir a curiosidade e a admirac;ao 
que Ievam a descoberta do novo, ressaltando a pretensao de transformac;ao 

II [d., ib., p. 164. 
,12 CHAUI, Marilena. A universidade operacionaZ. p. 3. 
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hist6rica como a~ao consciente dos seres humanos em condi~6es material
mente determinadas, de acordo com 0 postulado de Chaui. 

Comunidade sem fronteira fisica 

A percep~ao da propriedade e identidade de uma cultura come~a do 
contato e do encontro com culturas diferentes. E no confronto entre as 
diferen(:as culturais que cada povo pode vislumbrar 0 que e proprio de si e do 
outro, 0 que os une e os separa, em que ponto podem trocar experiencias e 
viver em comunidade e ainda e diante da diferen(:a que os povos podem ver 
qual e 0 limite que estd entre eles, como observa Ferreira 13. 

Procurando entender urn povo historial conformado em uma comuni
dade de lingua, a portuguesa, come~amos por revisitar a geografia, atraves 
do roteiro de Comitini 14. 

Em 1620, Francis Bacon levantou a possibilidade de que 0 hemisferio 
oeste estivera unido a Europa e Africa. Quase no fim do seculo XIX, 0 
ge610go austriaco Eduard Suess percebeu tanta similitude entre as forma
~6es geol6gicas das terras do hemisferio suI que as fixou dentro de urn 
unico continente: Gondwana (0 nome vern de Gondwana, uma provincia 
geol6gica chave no centro-Ieste da India). 

Posteriormente, em 1910,0 alemao Alfred L. Wegener disse que, antes 
de come~ar a Era Mesoz6ica (ha aproximadamente 200 milh6es de anos), 
todos os continentes integrararn uma linica e ampla massa de terra, que 
batizou como Pangea. 

Hoje, as provas sao favoraveis ao conceito de duas grandes mass as de 
terra: Gondwana, no hemisferio suI, e Laurasia, no norte. A primeira for
mada pelas futuras America do Sul, India, Australia e Antartida. A segunda 
constituida pelo que mais tarde seria a America do Norte, Groenlandia e a 
parte euroasiatica no norte dos Alpes e 0 Himalaia. 

Mas as discuss6es continuam entre aqueles que afirmam que a Terra 
tern sido rigida desde 0 principio e que 0 sera ate 0 fim da sua hist6ria, com 
os continentes e as bacias oceanicas fixas. Por outro lado, os estudiosos 
mais avan~ados insistem que a Terra e ligeiramente plastic a, com os conti
nentes derivando lentamente sobre a sua superficie, fraturando-se e soli
dando-se e, talvez, crescendo durante 0 processo. 

Em simp6sio organizado pela Royal Society da Inglaterra, em 1964, 
foi apresentado urn estudo sobre 0 encaixe geografico dos continentes 
em ambos os lado do Atlantico, nos dois hemisferios. Os estudos dernons-

13 Id., ib., p. 166. 
14 COMITINI, Carlos. Africa. 0 Pava. pp. 11-22. 
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traram 0 limite entre a provincia geologica de Gana, Costa do Marfim e as 
zonas situadas no oeste destes paises, de idade geologica de 2 bilhoes de 
anos, e a provincia de Benin, Nigeria e as regioes ao leste, penetrando no 
oceano perto de Accra, capital de Gana. 

Segundo os cientistas, se 0 Brasil estava unido a Africa ha 600 milhoes 
de anos, 0 limite deveria estar na America do SuI. perto de Sao Luis, estado 
do Maranhao, na costa nordeste brasileira. 

As pesquisas constataram que as idades dividiam-se em dois grupos: 
urn de 2 bilhoes de anos e outro de 600 milhoes, situados, respectivamente, 
a oeste do limite que se tinha predito. Aparentemente, uma parte do craton 
ocidental africano de 2 bilhoes de anos havia sido cedida ao continente sul
americano. Convem lembrar que a idade aproximada da Terra e de 4.500 
bilhoes de anos. 

A aproxima~ao com a Hist6ria 

Independente dos escritos oficiais registrarem Descobrimento, 
Chegada, Achamento, Coloniza<;ao, a Historia aproximou povos dos tres 
continentes que, num passado remoto, estiveram interligados geografica
mente. Nao cabe aqui discutir os motivos que levaram Portugal a estender 
seus dominios territoriais em Africa e America, nem tampouco os meios 
para tal fim . A questao que se poe e 0 nosso conhecimento acerca dos 
«outros» que conosco constituem, hoje, uma comunidade: a da Lingua. 

Como afirma Baccega 15 , interessa a Historia tudo 0 que, tendo ultra
passado 0 individuo, tern influencia na vida social. Nesse sentido, 0 que 0 

historiador procura e a significarilo humana desses fatos, ou seja, ele tenta 
compreender as aroes dos homens, quais silo suas finalidades, como inter
pretd-la como desvelar 0 enredamento, a tessitura das relaroes socia is, cend
rios da existencia do homem. 

Ao questionar a mane ira como se ensina a ler 0 discurso da Historia, 
Baccega relata 0 que ocorria em seu tempo de estudante, 0 que, infeliz
mente ainda deve ser corrente em sala de aula: 

Em nenhum momento, a possibilidade de uma re[lexii.o, de uma interpreta9G.o 
entre Hist6ria e as outras disciplinas, entre 0 passado e 0 presente. Futuro? 
Jamais. Ficava por conta do «destino». 

Se os paises africanos e os da America Latina estao em busca de 
sua verdadeira imagem historica, como considera Kabengele Munanga 16, 

15 ld., ib., pp. 25-28. 
16 MUNANGA, Kabengele. In: prefacio de Africa. 0 Pava. Carlos Cornitini . 
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situamo-nos entre os segmentos desses povos, pois, alem dessa busca, 
preocupamo-nos tambem com a nossa identidade e nossas raizes. Concor
damos com os que defendem a coopera<;ao e identidade repousando num 
denominador comum: 0 conhecimento do outro, que e tambem 0 conheci
mento de si mesmo. 

A lingua como conhecimento 

Nada melhor do que a lingua comum para 0 conhecimento reciproco, 
apesar dos desvios, como foi demonstrado atnis no texto de Millar Fernan
des. Ha quem considere, contudo, que todas as linguas estao passando 
por processos de degrada<;:ao. Druon 17 aponta divers as causas para esse 
fenameno: transi9iio que vivemos da civiliza9iio do impresso para a da 
imagem, provocando a desvaloriza9iio da escrita e da leitura; a deteriora9(io 
do nivel do ensino, que jd niio transmite a sentido preciso das palavras, das 
acep90es; a pressa com que as pessoas precisam aprender montanhas de 
novas conhecimentos e nisso acabam niio dominando bern os term os, as 
denomina90es do que devem assimilar etc. 

Em seu trabalho que aborda filosoficamente 0 problema da linguagem, 
Ferreira 18 toma como ponto de partida a compreensao. Considera a inter
preta<;:ao como modo de operar 0 compreender, como participa<;:ao de urn 
sentido. Encontra em Heidegger a explica<;:ao para a estrutura do sentido, 
que tern sua constitui9iio na existencia do homem, au seja, na sua hist6ria. 
Nesta perspectiva, a linguagem e historial. Pensar historicamente a lingua
gem significa participar de urn sentido presente, legado pela tradi9iio, pois 
todo contemporaneo diz respeito ao passado que atua nele. 0 passado, trans
mitido pela tradi9iio e que permanece no presente de uma sociedade, niio e 0 

pass ado como simples repeti9iio. Mas 0 pass ado enraizado no futuro, passado 
este que e capaz de fazer uma reconversiio e transposi9iio de seus signos em 
sentido e discursos, ao interpretar 0 mundo que the aparece constituido. 

Na interpreta<;:ao da comunidade lusofona, tomamos 0 interpretar 
como traduzir, ou seja, ir alem dos fatos apresentados, para poder melhor 
abarcar 0 que de novo se apresenta, diante de nossa condi<;ao de interprete. 
AMm dessa acep<;ao, esperamos que essa tradu<;:ao seja estabelecida como 
dialogo, po is participamos de urn mundo lingUistico, 0 Portugues, comum 
a uma sociedade cultural, a lusofona. Esperamos, assim, que tenhamos 
condi<;:6es de sair do nosso proprio universo de compreensao e de entrar na 
compreensao de mundo do «outro», para que esse «outro» possa tambem 
sair de si e passar a fazer parte da nossa visao de mundo. 

17 Id., ib., p. 6D. 
18 Id,. ib., p. 154. 
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Comunica«;ao e conhecimento 

Entraremos, dessa forma, num processo de comunica<;:ao com conhe
cimento. Nao por meio dos sistemas atuais de comunica<;:ao que, desconhe
cendo as dtividas, os «talvez», s6 respondem com «sim» ou com <mao» as 
quest6es que the sao apresentadas, como critica Druon 19, referindo-se a 
sociedade de bits. 

A comunica<;:ao que pretendemos estabelecer com os «outros» da nossa 
comunidade de lingua deve permitir acesso ao conhecimento, 0 que implica 
critica. Trata-se, como lembra Baccega 20, de acesso a um conhecimento 
inter-relacionado, nao-fragmentado. Essa traca do conhecimento por infor
mafao, em nivel de universidade, levou ao aumento do volume de trabalho, a 
«performatividade», em detrimento do privilegiamento da 16gica da desco
berta. 

Baccega deixa bern claro que informa<;:ao nao e conhecimento: 

o processo de conhecimento preve reelaborar;ao do que estd; inclui a condi
r;ao de ser capaz de trazer a super{icie 0 que e ainda virtual naquele dominio. 
Preve ter claro que 0 virtual de um dominio nada mais e que 0 resultado da inter
discursividade de todos os domfnios, possivel naquela formar;ao social; que os 
diversos fenomenos da vida social sao concatenados em referencia a sociedade 
como um todo. Para tanto, as informar;oes fragmentadas nao sao suficientes. 

A produr;ao dessas informar;oes transforma em verdar;l.eiros espetdculos os 
acontecimentos selecionados para se tornarem fatos hist6ricos. Por sua condir;ao 
de «espetdculos», a informar;ao traz a aparente sobrelevar;ao do significante. 

Sete por sete 

A causa da lusofonia foi lanr;ada em Sao Luis do Maranhao e nao em Lisboa, no 
final dos anos 80. Portanto, nao se trata de uma iniciativa da metr6pole em 
relar;ao as suas antigas co16nias visando restaurar essa ou aquela in{luencia. 

MAURICE DRUON 

o titulo da materia no semanario Expresso, de Lisboa, edi<;ao de 20 de 
julho de 1996, Sete por sete, explica que foram precisos sete anos para que os 
Sete se declarassem prontos a {alar a uma s6 voz. 

A reportagem assinada por Jose Pedro Castanheira relata a constru<;:ao 
da comunidade lus6fona que come<;:ou por ser uma visao de carater mais 

19 Id,. ib., p. 6D. 
20 Id,. ib., pp. 111-112. 

404 



ou menos utopico, a partir da decada de 50, teorizada por intelectuais como 
Agostinho da Silva, Gilberto Freire e Joaquim Barradas de Carvalho. Era 0 

sonho do que entao se designava comunidade luso-afro-brasileira. 0 pro
jeto seria retomado, apos a independencia das cinco colonias africanas, em 
moldes diferentes. 0 principal entusiasta e propagandista foi 0 embaixador 
brasileiro Jose Aparecido de Oliveira. A ideia ganhou alento especial na 
primeira cimeira de chefes de Estado dos Sete, realizada, em novembro 
de 1989, em Sao Luis do Maranhao, no Brasil. Sete an os depois, em 17 de 
julho de 1996, nascia a comunidade lingllistica, a CPLP, dotada de sede, 
orgaos e on;:amento. 

Encontramos em Marques de Melo 21 a sintese historica da Comuni
dade dos Paises de Lingua Portutuesa, a partir de documentos da Embai
xada do Brasil, em Lisboa, de 1994. 

Sua origem remota, diz Marques de Melo, esta na I Conferencia de 
Cupula de Estado e de Governo do Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, 
Guine-Bissau, Mo<;:ambique, Sao Tome e Principe, paises de lingua oficial 
portuguesa, realizada em Sao Luis do Maranhao, Brasil, em 1989. Seu arti
fice foi 0 entao Ministro brasileiro de Cultura, Jose Aparecido de Oliveira, 
criador do Instituto Internacional de Lingua Portuguesa. 

Em janeiro de 1993, Jose Aparecido de Oliveira, no cargo de Embai
xador do Brasil em Portugal, encaminhou a proposta de cria<;:ao da CPLP 
ao Presidente brasileiro Itamar Franco. Este a endossa e a submete a con
sidera<;:ao dos chefes de governo dos demais paises de lingua portuguesa. 
A iniciativa brasileira recebe a adesao unanime dos governantes daqueles 
paises, bern como dos seus intelectuais, politicos e empresarios, atraves de 
manifesta<;:oes enfaticas que encorajam a cria<;:ao da Comunidade. 

Em fevereiro de 1994, aconteceu em Brasilia a Primeira Reuniao de 
Ministros das Rela<;:oes Exteriores e dos Negocios Estrangeiros dos Paises 
de Lingua Portuguesa, com a finalidade de elaborar a declara<;:ao constitu
tiva da nova Comunidade e de preparar a II Conferencia de Cupula dos 
Chefes de Estado e de Governo, destinada a examinar as seguintes metas: 

a) institui<;ao da Comunidade Comercial dos Sete, visando comple
mentar as respectivas economias, que se encontravam em diferen
tes patamares de desenvolvimento, mas conformavam urn mercado 
consumidor potencial da ordem de 200 milhoes de pessoas; 

b) cria<;:ao do Parlamento dos Paises de Lingua Portuguesa, com a 
finalidade de respaldar a democracia representativa no ambito de 
cada pais e, ao mesmo tempo, adotar mecanismos de consulta flexi-

21 MARQUES DE MELO, Jose. Uma comunidade cultural sem fronteiras ffsicas , pp. 9-24. 
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veis e informais para atua<;ao conjunta e defesa de interesses 
comuns nas principais organiza<;oes internacionais; 

) implanta<;ao e fortalecimento de institui<;oes culturais, 'cientificas e 
educacionais comunitarias, vocacionadas para a preserva<;ao das 
identidades luso-afro-brasileiras, como a Universidade dos Sete, 0 

Fundo Bibliografico da Lingua Portuguesa, 0 1nstituto 1nternacio
nal de Lingua Portuguesa, 0 1nstituto Camoes e outros organismos 
destinados a formar recursos humanos, desenvolver pesquisas e 
estocar dados de interesse plurinacional. 

A conjuntura politica nos sete paises, sobretudo em Angola, Brasil e 
Mo<;ambique, nao permitiu que se formalizasse a CPLP em 1994. 1sso s6 
veio a acontecer no dia 17 de julho de 1996, em Lisboa, quando os chefes 
de Estado dos sete paises de lingua portuguesa subscreveram a declara<;ao 
constitutiva da CPLP. No documento constam as presidenciais assinaturas 
de Jorge Sampaio (Portugal), Jose Eduardo dos Santos (Angola), Fernando 
Henrique Cardoso (Brasil), Joaquim Chissano (Mo<;ambique), Mascarenhas 
Monteiro (Cabo Verde) e Bernardino Vieira (Guine-Bissau), mais a do 
Primeiro-Ministro de Sao Tome e Principe, Armindo Vaz. 

No artigo 3.0 dos estatutos da CPLP, fica claro que os Sete pretend em 
uma comunidade assente em tres pilares. Primeiro: concerta<;ao politico
diplomatica para defesa e promo<;ao de interesses comuns ou de questoes 
especificas. Segundo: coopera<;ao e intercambio nos dominios econ6mico, 
social, cultural, juridico e tecnico-cientifico. Terceiro: promo<;ao e defesa da 
lingua portuguesa. 

A lingua amea«;ada 

Mas ha quem considere que 0 setimo idioma mais falado no planet a 
ests. amearyado de morte fora do Brasil e de Portugal. Gonryalves 22 cons i
dera que, alem da globalizaryao, a perda de influencia da lingua portuguesa 
decorre de fatores econ6micos. 

Os poucos recursos de Portugal, 0 desinteresse brasileiro e a pressdo do 
d6lar e da libra fazem os demais paises de expressdo portuguesa pensarem 
duas vezes se vale a pena continuar falando a lingua de Camoes. 

Para 0 professor de Literatura Portuguesa da Universidade de Sao 
Paulo, 0 des interesse do Brasil e de Portugal pode custar caro. Explica que 
entre os cinco PALOPs - Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa-

22 GON~ALVES, Adelto, Idioma portugues perde influencia no mundo. pp. 10-12_ 



Mo<;:ambique e 0 que parece mais atraido pela sedurao loura de olhos 
azuis: a Comunidade Britanica. 

Nao e 56 a Commonwelth que esta de olho no carvao e nas demais 
riquezas morambicanas. Franra, Rolanda, Alemanha, Itdlia e Suecia jd tem 
grande presenra no pais. Morambique tem mais de 200 organizaroes nao
-governamentais e 80% de sua economia e resolvida na base de doaroes. Entre 
os doadores, nenhum brasileiro, nenhum portugues. 

Cercado por seis paises que tern 0 ingles como lingua preferencial de 
uma popula<;:ao de 92 milhoes de habitantes, Mo<;:ambique tern apenas 17 
milhoes de habitantes, dos quais s6 2 milhoes falam 0 portugues. No terri
t6rio mo<;:ambicano, ha mais de 40 linguas estruturadas e cerca de 200 
dialetos, alem do indice de analfabetismo ser superior a 55%, segundo 
Gon<;:alves. 

Angola, diz 0 professor da USP, as voltas com a guerra civil, enfrenta a 
ameara francesa. De fato, a presen<;:a francesa no pais e grande, assim como 
a do castelhano (cubano) por for<;:a da presen<;:a de soldados enviados por 
Fidel Castro na epoca da guerra fria. Pelo mesmo motivo, tambem e signi
ficativa a presen<;:a do idioma russo. 

Em Cabo Verde, a amea<;:a ao portugues vern do dialeto crioulo, embora 
nao haja motivo para preocupa<;:ao, segundo 0 escritor caboverdiano 
Gennano d'Almeida. AMm da coexistencia pacifica entre 0 crioulo e 0 

portugues, as terras do arquipelago nao atraem investimentos de fora 
devido as secas, considera 0 escritor. 

A derrota da lingua portuguesa em rela<;:ao a francesa, na Guine-Bissau, 
e urn fato quase consumado, na opiniao de Gon<;:alves. Explica que 0 

frances, para os guineenses, e uma lingua de sobrevivencia, a que faz neg6-
cios. Ja, Sao Tome e Principe aparece como 0 pais mais tranqiiilo para a 
sobrevivencia do portugues: nao ha linguas nativas que possam ressurgir 
com for<;:a no arquipelago, de pouca importancia economica, na visao do 
jornalista e doutor pela USP. 

Desenvolvimento 

Conhecer e preciso 

Mas, entanto que cegos e sedentos 
Andais de vosso sangue, 6 gente insana, 
niio faltariio Cristiios atrevimentos 
nesta pequena casa Lusitana: 
de Africa tem maritimos assentos; 
e na Asia mais que tadas soberana; 
na quarta parte noa os campos ara; 
e, se mais mundo houvera, iii chegara. 

Luis DE CAMOES 
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Para investigar 0 conhecimento dos academicos de Santos a respeito da 
Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa, estruturamos urn instru
mento de sondagem (vide apendice) composto de onze questoes, sete aber
tas , tres fechadas e uma mista. 

Alem do conhecimento especifico sobre a Comunidade (questoes 1 e 4), 
o instrumento pennite verificar 0 que a amostra sabe a respeito de alguns 
dados da Hist6ria (questoes 5,8,9, 10), da Geografia (questao 7), bern como 
a imagem que tern dos paises africanos e de Portugal (questoes 2, 3, 6) e 
o interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a CPLP (questao 11). 
A partir das respostas, estabelecemos categorias para a tabulac;ao dos dados 
referentes as questoes 2, 3, 6 e 8. 

Campos de investigat;ao 
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" 
I!I 

~ ·c Oil 

Jl 
~ 

i 
wtill!l!>j)~ '£ If. a Jl 

~ ] <f;: ;f 
.3 II) i 

. 
~ := Q 

=-
I 

UNISANTOS 40 66,67 20 00 30 28,85 60 60 SO 55,56 200 50,125 
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llNThIES - I) .l I 2() 14 13,46 - 0 - 0 19 4,76 
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A amostra pesquisada com preen de 399 estudantes universitarios de 
cinco cursos em cinco instituic;oes de ensino superior de Santos. A UNIP, 
recentemente instalada na cidade de Santos, nao oferece, ainda, as areas 
em analise, segundo informac;ao dos alunos-pesquisadores. A amostra refe
rente aos estudantes de Direito ficou incompleta devido a dificuldades que 
tiveram os nossos alunos responsaveis na aplicac;ao dos formularios nesse 
curso, em algumas instituic;oes, conforme relatorio das turmas. A UNIMES 
so oferece 0 ultimo ana de Historia. 
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Paises de Lingua Oficial Portuguesa 

Paises I Cursos Letras Hist6ria Pedagogia 
ComunJe.. ~1.'i!1t.o 'rotaJ 

Social 

Brasil 57 22 90 110 77 3"56 

Portugal 55 19 89 96 75 I JJ4 
Angola I 28 15 17 I 47 32 139 
Mor;:ambique 24 8 8 I 21 19 gO 
Cab.:. Verde 21 4 5 7 11 411 

Guine Bissau 9 2 2 5 11 I 29 

Sao Tome e Principe 8 1 1 1 4 15 
O1!Itf"as Ref'e1-,encMi; 

Macau -4 11 1 21 · ~ 

Goa 2 I . · 1 4 
Alguns Paises da Africa :3 ~ 9 28 - 42 
india I ~ ~ · - 1 

Colonia na Africa I - - - _. 1 
Formoso I . . - - t 
Pafses Asiaticos I - .- - · 1 
Ar;:ores I ;l. - - - 3 

Africa Portuguesa l - .- - - 1 
Timor- Leste J 4 l I is - 14 
Trinidad Tobago I ~ - - _. 1 

nhas Canarias I 1 - · · 2 

nha da Madeira • - I - - .2 

Nova Guine - J - 1 · 2 

Africa do SuI J ~ 1 1 3 

China - J - · l ,2 

llliarrocos · 1 1 I ]' 4 

Cantao - - 1 · · 1 

Uganda · - 1 - _. 1 

Congo · . I I - ;a 

Guine · - I - - I 

Camaroes - - - I · 'I 

Os Do "Fantastical! · - ~ l - 1 

Sem Resposta - J 1 · · ~ 

Da amostra constituida de 399 alunos universitarios, 89% indicaram 0 

Brasil como pais de Lingua Oficial Portuguesa e 83% apontaram Portugal. 
Quanto aos PALOPs - Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa - os 
indices ficaram abaixo dos 40%: Angola 34%, Mo<;ambique 20%, Cabo 
Verde 12%, Guine-Bissau 7%, Sao Tome e Principe 4%. Entre as outras 
referencias, ou seja, onde 0 Portugues nao e a lingua oficial, as maiores 
indica<;6es foram para alguns paises da Africa (42), Macau (34) e Timor
-Leste (14). 
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Imagem dos paises aIricanos 

c."1.tegouQ~ 1 c: ...... """ ~" ili.R6 ria P - ... .:. ... gm CoJnu.nk. D .icrJto Tom) 
Soclol_ 

Socloeconon1.ic.a, 

Sulx1.e!len"c:dvl m _ento ~ - 2 7 16 

fuplorD.(;lio :2 2 

Uffip;u"-Ld,,,d., 2 

D_nd~cI" 2 

T.--abo:Jl>o 

D es:en\."'OI,..hncnt o 3 3 

Tercel .... Mund o ~ 3 

Total 29 

Soailx!u1rur& 

R itmal Jl..ltisi= :L Z .5 

Cuirurn. ~ 2: 1 ]0 S 

J\.--te 

Da"' .... ) 3 

Ve!:='tirnentil.J!.i 

coxnid" 
Saf=l 

Cap",,,l.--a , 
T otAl it 

PoUtl_ 

Guer .... l 3 2 g 

Domfnlo 1 
I-. Ib,~¢ z 
Pod-er 
Conllito. 

C",I~nJw. 

App;1nheld I 1 

Mc_oo"kl :z 1 3 
To).ll!i.l 18 

1"8k .. ~o;ar' ... 
Sol'rirr,<!ruo S S 1 ~ 22 

A les;:-ribo -*' 6 

CO-m..M:e.f.l1 ~ 4 :3 10 

Trisie::t.l1 :2 2 5 
13ond,,-de 
':'d.i",tlclhi.lUu. 2 

lI-1a]·\..e,;tld~d" 1 

T :nohalhAd(!J' 1 

1:lumUdnd., 
2--

P er..;ona.1idm.d.e 

L'I'I'~...,.,e.ra 

T om). C,,,rol 52 

IUst6rlc:olG~dflc .. 

Seca 3" 

Naturez.;:t 

S"'''WAnJr;;''i~ .~ ., 
_~rTldD :2 

Coimb= :2 2. 
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Categorias I Cursos LetEIUi I-U,.t.6rl", Peda.gos"" COIDuruC. 
S...eW 

Direit<J, To't.ol 

Cidade do Porto 2: j; 

5...vnli'" 
CaITlpos 

pall:"" 
Tu-tai. Ge'r..:J ,18 

Estereotipo 

.o'I.t="" 4 " 8 

M1".,ri", 4 ~ 5 15 13 <KI 

Pobreza 14 13 24 24 ,6 

1'9JU'" 3 9 7 3 2:! 

Destrui9a.o 

Escravos/Escravidao j , 4 

Pn,...!_tiy<-'1' I' Ol 
RacisITlo/Ra9a :2. iI 

D=uni1lo 2 

Desigualdade L 

Injusti9a 1 
Tribe Z 4 

Vld ..... """ 1 1 
Pl"ecQnce:ibo II :2 

r'Zl.~b.cr 2 

=h .. n.,," 
Colond" :2-

Negros 12 18 :; 37 
Folclo,,", 2 .:I 

S"Ud4rlo,; t 
EX'O-ticoSl ;a S 

U ITlbandaJ Candornble 3 

ft~rn .. tco>; , 1 
Aful 2 II ;:!: 

Tranc;a de Cabelo I 
Espiritualidade 

Selvagern 2 3 

E l:nin. 
T .. t.a1 %~t 

Das categorias estabelecidas a partir das respostas a questao formu
lada, os estereotipos marcam a imagem que os academicos tern dos paises 
africanos: 231 indicac;6es. Em seguida, vern as categorias psicologica (52), 
socioecon6mica (29), sociocultural (21), politica (18) e historico-geografica 
(18). 

Os estereotipos mais citados - pobreza (76), miseria (40), negros (37), 
fome (22) - representam a visao negativa da Africa, 0 que acontece nas 
dema,is categorias: psicologica (sofrimento, 22 referencias), socioecon6-
mica (subdesenvolvimento, 16 referencias), polftica (guerra, 8 referencias), 
historico-geognifica ( selva/animais, 5 referencias). Assim sendo, a maior 
indicac;ao para a categoria sociocultural - cultura, com 8 referencias
reflete essa visao negativa. 

411 



Referenda sobre Portugal 

Categorias I Cursos Letras Historia Pedagogia 
Co:IJlIUid"", 

s-t". D_1ro Tut 1 

!;;~_D.~ 

P(ti~1t-

Vlflh Q :2 6 21 -4 3 4 

Vinho do Porto I, 12 13 

Pi'jmllf..i:.ro I 3 3 7 
rn .. tJtlold";;"fi_~"i . .to 
Oliveira! Azeitel Azeitona I <l 5 -4 lO<! 

Subdesenvolvido I 1 ] 

Bacalh au ~ <,) 25 Z3 . 1>1 

A:mendoa I 
B"t,m , I. I 

Uw I ~ 

'C[l [J]~a 

Bagaceira l I 

Toud 10 .2 20 S7 4.6: 137 
Sociocultural 

Arte (cera.:mica .3 2- l ~ 
bordado) 

I-I~er.tnl FA <5 .3 ~ 11 

CornidaiCulinaria ;,- ... n 8 7 3 9 
Danc;a 10" 3 :; 20 
Tradic;;aolFranca I .5 7 

Cultura 1 4 111 9 2 1 

MusicaiFado :;; 5 .lIZ 11 <1.2. 

Gala de Barcelos .3 3. 

Tradir;ao " 
ReligiaolReligiosidade " ~ :3 3 1 Z 

C".,,;:;'l ~ ::I 4 ~ .:!. 12 

RTP - Internacional 1 2 

Lingua Z " oS 11 2 0 

Os Lusiadas 04. S 

Florbela Espanca 

Mario de sa. Carneiro 

Fernando Pessoa 2 .3 "' Sararna~o 2 ~ 

Cesario Verde 
E<;:a de Queir6s ~ 

M"<I ",,,juu,. 

Roberto Leal .5 ., 
Gil Vicente 1 1 

S . LB=I'10::.!1 6 s.. 
i!,"'''''' Se p hQ"" d .. :z. 
FD'rim:o!i 

Arquitetura 1 , 5 
Universidades " .2 7 14 
En~teni m l!!n t,Q 1 
Futebol Clube do Porto 3 

Trajes .3 ~ 

Fol.~ll:>"~ ~ 7 9" 

T,,!,j~rfi<> 1 

T~lAI 2;711 
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~tegodas, I Curso.s Letr~1 ·Rh<t.6ri .. ~IIJ). 0:>m.1m1e- Olrol[o 'l"utjil 
S "cloU 

Politi., .. I 
eentr.LU,"",cdo <!o poo= I · · · · 'I. 
Siste m a . P'alttico · · - 1 · J 
M"inibro dllI · · · · :l z 
Comunid iOLde Eu .... t><!! / IO. 

T oW I 4 
~.fishiriCo 'G""'!!""l:ic", 

C ,d ....t~ de l'"~tu:rut I - - I - .2 

N"""l!~r~.vej" .... / l i Z 3 9 19 
t-l ... , ,,-
O.,..cgbrln"'m"'-' l I · l 6 .} B 
D~('o~"" 
C:ldiOd~ do POL"lO 3 3 7 8 :I 23 

Pa[", Pequouw I · · · · 1 

pral:.~ I · :I t · 3 

r rfolrDvernalN e-ve: I · :5 · · 4 

I~ I - - · 1 

Usboa :I: 4 i 6 5 24 

Cal:>e19J'. I I · I 1 3 

Mao' 1 - - · · 1 

D. Jooo:> Vl ! · ] · · 2 

T\'l.muJo d .. rn .... de · ] · · · 1 
Castro 
D . PedIn:o·1 - - i 1 · 2: 

F,,:o11H .. "Real no Sl,'~l .. · ] · · 1 

~~ · · 1 , · 2 

g"lern lT o......".l" .. lflc!o } - 1 · .3 I ~ 

T P'I,.-o~-Mon tes - Z 3 j I 7 

Di:" .... t lD. d<> ""'1~· I · 1 · · · . 
Bramn :1lt 

lUo O" uro · :I · - - 1 

P i3!s Buropeu ! .:: 6 4 13 

Rio M lnba - 1 · - · J 

nho. d .. Mr>d "trl' 1 .. 1. <I t 9-

CoI1I1b:r", 1 · 6 · - '1 

C(>lo>l'l1?.8~O - 1 · - - i 

i'<>ft) V,,,,, d " c",:r:aiDl", I 
, · j - 2 ~ 

liIsOOr La. I · 1 4 2 !J 

:E.lc;p"dU; ires 1 - · - - I 

P"'!""-llc:;rnlcC<ll~"lRu!"l> 1 - .2. - · 3 

Mule M~diloorriin"., 1 · · - · 1 

P"nf:resukt lb&fc:" I · · - 1 :!. 

O~e;;,no Atl iu:.tico I · · - - 1 

Rio T".ii<> I 3 I · · S 

Regi3.o do Min h.:. - I · I - · I 

Escel" de s..~ - I · I I 1 3 

l!t.'lO RllnJllD.tos · J · - - J 

Cidad" d" E,'O .... - I · - · 1 

I Madri · - '" · - 2 

,cabo. V",td" - - .1 · - Z 

v"rd."Ga;o · · I · - I 
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Categorias I Cursos Letras Hist6ria Pedagogia ComuLdc. 'f) ~, o t;;ol 
so<;l;a] 

Pedro Alvares Cabral - · l! 5 I {I 

Monarquia/ IITlperio - - .I J 2 4 

Co1onizac;ao - · · 7 l 'lI 

Revolucyao dos Cravos - · - I - 1 

Vasco da GaITla · · · 1 - 1 

li'ru:o! - · - 1 - I 

TotJilJ UJ7 

Estere6tiJXi 

Padeiros >1 · - 3 4 9 

Pobreza I · - - - 1 

Piada .. - · 5 ., 15 

Manuel ] · · I I - 2 

Bigode I · - :l! a 5 

T0iJ.Jn3n co 1 - - - - 1 

Aldeia - - ~ - I 1 3 

Explorador / 1 - 3 J 2 7 24 
colonizador --
Pao duro - - 1 - - 1 

Conservador · · - 3 01 7 

Alfabetizado - - - Z - 2 

C"I~<> - - - J - 1 

Beleza - · · 2 ;t 4 

Mal educado · · - 1 - 1 __ 

Imigrantes - - - J · 1 

Atrogueiro - - - J · 1 

Ego(sta - - - 1 - 1 

flutJ'u .. - · , - - 1. 2 

Arrogante - - - - I 1 

'BTan.co - I - - - I 1 

Pa's .. t =>o"dcl - I 1 - - .2 3 

Povo preconceituoso I I I - 1 I 4 

Pals isolado - J · - - 1. 

I Comerciantes 2 - - - 1 3 

Racismo I · - 1 - 2 

I Mulheres I - - - · 1 

Machismo ] - - - - 1 
Oportunista - - - . I 1 

Tam1 99 

Da mesma forma que a questao anterior, as referencias sobre Portugal 
foram categorizadas a partir das respostas dos universitarios. Das cinco 
categorias estabelecidas, a sociocultural e historico-geografica receberam 0 

maior numero de referencias: 278 e 207, respectivamente. Na primeira, 
destaque para musica/fado (42), culinaria (39) e dan<;:a (20). Na segunda, as 
maiores lembran<;:as foram para as cidades de Lisboa (24) e Porto (23), 
seguidas de navega<;:ao/caravelas/naus (19). Na categoria socioeconomica, 
com 137 referencias, bacalhau (61) e vinho (47, sendo 13 para vinho do 
Porto) foram os mais citados, seguidos da oliveira/azeite/azeitona (12). 

414 



Quanto aos estereotipos, 99 referencias, a Vlsao predominante dos estu
dantes universitarios e a de Portugal como pais explorador/colonizador 
(24), marcado pela pi ada (15). Na categoria polftica, com apenas tres refe
rencias, 0 destaque para a atualidade: duas men<;6es feitas por alunos de 
Direito ao pais como membro da Comunidade Europeia. 

Paises membros da Comunidade de Lingua 

Paises I Cursos Ldr:us HisiOOiia, PCdilgogia. 
COmAunc. 

SociBll Diirdto "rota} 

Brasil 41 ~ 2 48 4.5 144 

Portugal 38 4 01 42 45 113 

Angola 18 6 1 14 :m 59 

Mo<;ambique 15 S ! 11 16 ~ 
Cabo Verde 14 .2 3- 4 S 28 

Sao Tome e Principe !5 · I 1 3 III 

Guine - Bissau 8 I - 3 8 2.(l 

'rand ~ - I - - - 442 

Outras referencias I 
Macall 9 ..3 2- J a 2S 

Paises Africanos 6 · - 7 1 1S 

Ex-Col6nias I · - - - 1 

Goa 3 1 - 4 8 

Trinidad Tobago 1 - - - 1 2 

Timor Leste 2 l - - 4 7 

Ilhas Canarias 1 I. . - - .3 

Ilha da Madeira :2 - j _. - 3 

Nova Guine :2 1 - ~ 3 

A<;ores 1 - - - 1 

Espanha I I - 1 .3 

Gma I - . - 1 

Paises America do SuI · :2 - - 2 

Guine - I - - ] 

E.U.A - I - - 1 

Uruguai - - I 1 j 2. 

Congo - . J & 1 

Luanda - - 1 - 1 
Argentina - - ~ 1 1 

I'ran~ - - 1 I 

Guiana Francesa - - - 1 I 

Sem Resposta 14 It I ~ 6~ 36 136 
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o Brasil foi 0 pais mais citado como membra da Comunidade de 
Lingua Portuguesa (144), seguido de Portugal (133). Entre os africanos, 
Sao Tome e Principe recebeu 0 menor numero de referencias (10), nao 
sendo mencionado na amostra do curso de Hist6ria. Guine-Bissau, com 
20 cita<;oes, nao apareceu no curso de Pedagogia. 

Dos universitarios amostrados, so mente 36% responderam que 0 Brasil 
faz parte da CPLP. Nos cursos analisados, essa posi<;ao e a seguinte: 68% 
em Letras, 32% em Hist6ria, 2% em Pedagogia, 40% em Comunica<;ao 
Social e 50% em Direito. Quanto a Portugal, a situa<;ao e a seguinte: 63% 
em Letras, 35% em Comunica<;ao Social, 16% em Hist6ria, 4% em Peda
gogia e 50% em Direito. 

Registramos 83 referencias a outras partes do mundo que os estudantes 
consideraram como membros da Comunidade, sendo Macau e paises afri
canos os mais referidos, 25% e 15%, respectivamente. Ainda ha que consi
derar 136 referencias para a op<;ao sem resposta. 

Representa~o de Portugal para 0 Brasil 

CamgorlBti / CursOd; Letras Hist6ria Pedagogia 
Comumc. 

,s..ciM Di£.eit o To~1 

Colonizador 4(> l [J Rii 97 ~;! J;!1\ 

Coloni.zado :2 I 8 l 1 1.3 

Aliado de Guerra - ., - 1 - 1. 

Total - - - - - I J4! 

Outras referencias - - - -
Invasor 2 I 1 2 - I c 
Explorador 6 3 6 it. 6 :37 

Fonte de Cultura 1 ~ ,- - - t 

PatraolPosse 1 - 1 · - <I 

Ladrao 1 I - - :2 

Nenhurna 1 · 
I 

.1 - I 2 
Representac;ao 

..... n:e:l= . ] · - 1 

Dependencia Politica . ] · - 1 

Escravizador - - · I . 1 

Descobridor - . · I . I 

Sern Resposta - - - - 1 1 

Total 53 

Das quatro alternativas de resposta para essa questao, a maioria dos 
estudantes ficou com colonizador (328). Das 13 referencias para coloni
zado, Pedagogia apresentou a maior indica<;ao (8) e em Comunica<;ao 
Social apareceu uma referencia para aliado de guerra. Das 55 referencias a 
outras alternativas, explorador com 37 supera as demais. 

4 16 



CSircacterlsticas da cultura africana 

Ciot,cJiloria: mADlr~Ges cia. cuJrur-.1 

I,~ori_ r Cun: ..... L .. 1ni8 Hist6rla PedAg gia. 
c",mu.nk;. 

Socltd Direl:to 'l'ub.l 

/I. ... Us.icaJD= .... 

C;,p<>elrn 1 l 6 15 8 31 

Dano:;a. :I: 8 :n 29 :w SO 

R1.1D10 2 6 15 7.7 16 0<> 

. TornooT · - I - · 1 

Al;nbnqW!' -. - I I - · 1 

Samba - - - ) 1 
Total 18:(1 

t\rl,., I 
Vestlmnnl.9, 1 2: 13 8 ('; 30 

Artilsau.a.to 2. 1 .; l I 13 

Folcloro 1 I 1 1 2 (j 

An"s 'L I 

Plmura Co:mo~1 l I J 
pjnt~l ~ 1 I 2 

"]':nt"l !~ 

Re:Li:aj;h~ 

R{LUlII :z - - J 5 

Rel.ig;i:la :z it 1\ 9 22 55 

Macumb", J - - - 2 3 

E2;piritllaiidade I - - I - I 

Umbal!.d;l 2: - 1 - · J 

C"ndol11hl~ 2 - !I 11 0 , 28 

'D=~ African . .", ] - - - I 

euLtDs 1 .- - - · I 

P61itt!i~l'lno - - L . - J 

To"} 98 

AJbn":J1.tn~lio 

,·,clu·"i<!' t - - - · 1 

Fti.i: oiIod" 1 - 5 J. - 7 

OO.Dildi,;; 2 . > HI. 14 6 42 

Ternpel'O - - I · 1 

Al;~jt~ de ~.& · . - ] - 1 

Ta;tal 52 

[ I.ingua 

Ltneu'" ) I I I 3 1 7 

D."I"ltJ - - 2 - j 3 

Vruicd9<;l" LLnga{~tf= · - - .2 - 2 

TUlaI 12 
, 

E9p0rl" 

MAJ:'aYlDa - - 2- - - :2 

ilsporte - - ] I - · I 

i\dc~ - - -
I 

1 · I 

I Futeobl - - - - I 1 

To ........ 5 
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Categoria: juizo de valores 

1. Positiva I Cursos Letras Hist6ria Pedagogia 
Comunic. 

Social Pi=UD T .. hJ 

Pacifica ] J - - - 2. 

sabia J 1 - - · 2. 
Sociedade e m I - - J _. i 
desenvolvirnento 

Ftu't:e .:l ] ~ I · 7 

Naturalidade I · - - _. t 

Detenninada 1 1 ). l 5 

.!\lTI!el:rte 1 · _. - - I \ 

Diversidade - 1 - 1 :z 
GuerreiraiLutadora · 3 - 1 - 4 

Rica - I l ] ~ B 

Consci ente da Etnia 2 3 -4 :z l. L3 I 

Tradicional - - J 2 - $ 

Original - 1 ] 1 2. 5-

Organizadaffribo l: L 2: t, I 4 J:> 
Miscigena<;:ao · · L I - - J 

Religiosa/rnistica J 2 ~ oS t> Ii! 

Alegre - - 2 ;8 I I I 

Simples - - 1 - - L 

Uttida - - 1 :1 · .2 

Emotiva · · 1 - - J 

Sensivel - - - 1 _. I 

Ancestral l · . .2 _. 3 

To::ot:a1 108 

His!6)">.& Pedagogia 
ComUHtC. 

D~to Total! 2. Negativa I Cursos ~ Social 

Subjugada/Oprirnida J. 1 !! 14 25 

Primitiva 1 , 5 'l 10 

Subdesenvolvida 1 1\ 12 4 23 

Desigual 1 1 

Sofrida 2 I .<! 5 
Revoltada 2 2 

Preconceituosa 1 1 

Intrigante 1 1 

Selvagern l. 1 4· 3 10 

Conservadora 1 I 1 

Conflituosa .s 2" 7 

Matriarcal I 1 

T~ 87 

Na categoria manifestar;:6es da cultura, registramos 0 maior numero de 
referencias para a sub-categoria musica/danr;:a (180); seguem-se religiao 
(98), arte (53), alimentar;:ao (52), lingua (12) e esporte (5). 
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Na categoria juizo de valores, os aspectos positivos com maior refe
rencia sao as caracteristicas religiosa/mistica (18), organiza~ao tribal (15) e 
consciencia da etnia (13) . Quanto aos negativos, observamos 0 destaque 
dado as caracteristicas de cultura subjulgada/oprimida (25), subdesenvol
vida (23), primitiva e selvagem (10, respectivamente). 

Localizac;ao geognifica dos proses da CPLP 

I-Angola 

Localizas:ao COlIllllIl. 
:Li!!inlli Hist6ria Pedagogia Dii'eit~ Total Geognifica I Cursos Social 

Africa ~ 22 92 108 goa :l$~ 

A£i.a. i 1 - - - 2: 

Europa 'I - - 1 1 l 

Portugal I · - - 2 1 3 
AInerica · · - 1 1 ;! 

Sem Resposta S. 3 11 'I 3 J I 

Total 00 >2;;1 104 u.o 90 399 

2 - Brasil 

America :56 23 n UO S5 366 

Europa - - · 2 2 

Mercosul · - - - 1 1 

Sem Resposta oil ~ 12 10 2 30 

Tota.1 60 Z5 104 120 90 399 

3 - Cabo Verde 

}i.:fnco. 42 16 28 s.s 50 194 

Europa 11 4 17 11 12 52 

America 2: L 4 9 l 17 

Portugal · - 2 1 S 8 

Asia - - 2: 1 - 3 

Sem Resposta g 4 51 40 2.1 125 

"total 60 25 104 120 90' 399 

4 - Guine . Bissau 

Africa 39 18 ~J ?D S9 229 

Europa I l · I :3 - .5 

America 4 2 2: I 9' 3 20 

Asia :l - 2 I J 5 10 

Australia r · · - - 1 

Africa do Sui - - 1 - 1 

Oceania I · - 1 'I 2 7 

india · · - - 2 2 

Portugal · · - - 1 1 

Sern Resposta 13 -4 55 13 18 123 

Total 60 2!5 104 LW 90 399 
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5 - Moo;:runbique 

~1iza~b l<etnls Hist6ria Pedagogia COD1.UID. Pi~j1g Tot.>! 
Geogratica I Cursos seQ"" 

AIri~ 52 2 1 5~ I 98 71l 308 

Asia 
, --

j - :2 - - 3 __ 

Europa Z i 1 I - 6 __ 

Portugal - - - - 2. 2 

America - - - I - 1 __ 

Sern Resposta .') .:> 41 .2(l 10 79 __ 

T .. t..t 60 2S l.O~ 1210 90 399 

6 - Portugal 

Europa 157 24 ?S 104 8~ 348 --
Arn.erica - - 4 l - 6 --
Africa . · .2 1 . 3 --
Sem Resposta 3 1 :20 13 J 42 

Total 60 lS 104' U0 90 399 

7 - Sao TOIne e Principe 

Africa :m 6 2.0 3l 26 ]13 

Europa 6 · .5 .s 6 .2;! 

Caribe I - - .1 - .2 

kil& - - J .. l q 

Oceania . · 1 I 2 

Guiana - - I - I - 1 

india - - I - - 3 .3 

Minas Gerais - - - . 1 1 

Portugal - I - 1 I 

Sem Resposta 20 10 71 6J 30 192 
TD10d 60' 25 104 ~::m 90 3 99 I 

Sao Tome e Principe foi 0 pais mais desvinculado da geografia acade
mica, segundo a visao dos universitarios amostrados. 0 des conhecimento 
come<;:a pelo numero de alunos que nao deu resposta a posi<;:ao geografica 
da ex-colonia portuguesa. 192, que representa 48% da amostra. Os que 
responderam situaram -na em todos os continentes, sendo que 28% indi
caram 0 africano. AMm de paises como Portugal e India, 0 arquipelago 
apareceu localizado no estado brasileiro de Minas Gerais, conforme uma 
resposta no curso de Direito. 

Cabo Verde tam bern nao faz parte dos conhecimentos geograficos de 
grande parte da amostra universitaria, pois 125 alunos (31 %) nao conse
guiram localiza-lo. Contudo, 48% consideraram que 0 pais fica no conti
nente africano, embora haja indica<;:ao de que esteja na Europa (13%), 
America (4%) e Portugal (2%). 

Quanto aos outros cinco da CPLP, mais da metade dos universitarios 
localizou devidamente 0 continente em que estao localizados. 0 percentual 
mais baixo de acerto ficou com a Guine-Bissau, 57% dos alunos aponta-
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Relac;:ao entre a Hist6ria do Brasil e a de Portugal 

Categorias I Cursos :~CnI.:I! Hist'&:i P~o,gla 
IOO~UD.lI. 

Direj, .. ..Dol 
Social 

EconolDica 

Coionizacyao :; 7 z,.;. :n 29 90. 

Depen.d~ncia ~ 2 
t!' r;:aitlaTnic~ 

Arnbi<;:ao 

ExpJorao;;ao ;3 3 g 8 :z~ 

Co<n~R:l .. 3 

Conquista Territorial 

Corrupo;;ao 

Apropria~o 

Dfvida cia Inglaterra 2 

Es<:rD.vJdAD 

Imigra~o Portug. 

Minerac;:o!io Portug. 

CicIo can a de ac;:ucar 

CicIo do Duro 

TDfilllJ tlS 

Politica 

Descobrimento .3 ~ ~4 01 4 i,O 6.l 

Napoleao Bonaparte 1 

p.,d", Alva""~ Cab .... ~ 

Independ~ncia ~ 2 ci 

!<",nl·lII&i R.elll niO 'B l"a8il 2 2 , 4 IS 

MonarquialReinado 5 2 .B 

[nva...s;lo 1 

D. Pedro II 

Imperio 3 ~ 

PaWrrtidl&I'f.6 

Sebastianis,mo 

D.lcrro VT .2 3 !I 

Domina<;:ao I 

! Principe Regente L 
Metropole I 

I Cruzadas 

D . Pedro J 

Navega~o 

Di,Utd.,..r .Q, 2 2 

Organizac;a.o Politica 2 ~ 

Republica I 
T otaJ, I,DS 

Cultural 

Lfngualidiorna 2 I 11 7 3 24 

Coollunt<'1t 2 

ReI igiao/J esuitas T 2 4 

Cui.,. ... ", 1 2 3 I 7 

Miscigena9ao 1 2 

Intera¢o 1 

InEh..~nda. eutt .. r oir 2 3 

Dependencia Cultural :l 2 

Qlr{ .I Ptiru V...t. d~ 
Caminha 

r"Ud 46 
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ram-no em Africa, mas 34% nao deram resposta. Aos demais, os 
percentuais de respostas corretas foram os seguintes: 90% para Angola e 
77% para Mo<;ambique, na Africa; 92% para 0 Brasil, na America; 87% para 
Portugal na Europa. Entre os que «navegaram» na geografia, localizaram 0 

Brasil na Europa e no Mercosul (alunos de Direito), Portugal na America e 
na Africa (alunos de Pedagogia e Comunica<;ao Social). 

A maioria das respostas indica que 0 entendimento a essa questao foi 
a rela<;ao da Historia do Brasil com Portugal e nao com a Historia de 
Portugal, con forme 0 enunciado. Considerando-se 0 que foi respondido, esta
belecemos tres categorias de analise: economica (138 referencias), politic a 
(lOS referencias) e cultural (46 referencias). Nao deram resposta 110 alunos. 

Na primeira categoria, 69% das respostas indicaram a coloniza<;ao 
como a rela<;ao mais importante da nossa Historia com Portugal; na 
segunda, 60% 0 descobrimento e na terceira 52% a lingua. 

Data de fundalj;ao da na~o brasileira 

Data I Cursos Letras Hist6ria ! Pedagogia 
Comum. 

nireiiro ]":ntal. 
Socia! 

22 de Abril 14 l~ 65 66 46 226 

7 de Setembro 17 i 1& 13 19 * 
21 de Abril L I 7 14 32 

15 de Novembro (, 1 7 13 9 3o, 

Nfto Sabe 2 I 5 1 
I 

1 II 

Total 60 15 104 ~26 00 399 

Considerando-se os percentuais para as respostas nas quatro alterna
tivas a pergunta, observamos que nao esta bern claro aos nossos universita
rios 0 que seja na<;ao, ou nao entenderam 0 sentido de funda<;ao da na<;ao 
brasileira. A maioria, 57%, apontou 22 de abril, data em que se comemora 
o Descobrimento do Brasil. Para 0 7 de setembro, Independencia do Brasil, 
optaram 23% da amostra. As demais datas receberam os seguintes percen
tuais: 8% para 21 de abril, morte de Tiradentes, 9% para 15 de novembro, 
Proclama<;ao da Republica. Nao deram resposta 3% dos universitarios 
amostrados. 

Dos cinco curs os em analise, Pedagogia e Historia apresentaram os 
maiores percentuais de respostas para 0 22 de abril: 63% e 60%, respecti
vamente. Letras, Comunica<;ao Social e Direito ficaram pouco mais abaixo: 
57%, 55% e 51 %, respectivamente. 
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Rela~ao das comemora~oes dos 500 Anos do Brasil 

Rela~o Comem. 
Ped1iIlt'gia 

(!amlmi. 
Total I Cursos Letras m~ 800M PiTel1Q 

Independencia 2 - 2 J - .~ 

Descobrimento ~7 2.5 It'll 117 go 39I1 

Republica - - - · . 
Nao Sabe I - , I · 3 

Outro - inyasao oficial - - - I · 1 

TotaJ 60 zs. I 104 120 90 399 

Ao contnirio das respostas a questao anterior, nessa a amostra foi quase 
unanime, 98%, em relacionar as comemora~6es dos 500 Anos do Brasil 
ao Descobrimento. Os 2% restantes ficaram entre a Independencia e falta 
de conhecimento. Nenhum respondente relacionou as comemora~6es 
a Republica. 

Adesao ao N6cleo de Estudos sobre a CPLP 

Adesao I Cursos Letras Hist6ria Pedagogia 
Comum. 

l Urel LQ Tot.l SactaI 

Silll 30 17 50 "56 47 200 

Nllo J(J S 54 64 43 19<:l 

Total 00 Z5 104 120 00 3!19 

A proposta de se fundar urn Nucleo de Estudo sobre a Comunidade de 
Pafses de Lingua Portuguesa dividiu a amostra dos universitarios de 
Santos. Metade mostrou-se interessada em participar do Nucleo, inclusive 
fornecendo endere~o para contato posterior. A outra metade deu resposta 
negativa, inclusive muitos alunos tiveram a gentileza de justificar a nao 
adesao, alegando falta de tempo. 

Para sair do «conflito» 

A oito meses da comemora~ao dos cinco seculos do Descobrimento (?) 
do Brasil pelo fidalgo portugues Pedro Alvares Cabral, os estudantes univer
sitarios de Santos pouco sabem a respeito da realidade portuguesa e dos 
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paises africanos que falam a nossa lingua. A relac;:ao que estabelecem imedi
atamente com Portugal diz respeito ao que «aprenderam}} nos livros dida
ticos do ensino fundamental e medio. Dos outros paises pertencentes a 
comunidade de lingua, sabem apenas 0 que veicula a midi a, que so da 
espac;:o aos africanos quando por la acontecem desgrac;:as. Dai a dificuldade, 
neste momento, de se aproveitar as «comemorac;:6es}} para questionar a 
historia oficial, revendo conceitos, figuras e datas «decoradas}} nos ban cos 
escolares. 

De acordo com a parte descritiva deste trabalho, consideramos que a 
problematica investigada esta no conhecimento, e ele comec;:a na lingua 
materna, que nao e trabalhada pela escola e nao permite ao aluno toma-la 
como {ante de campetencia social, lingUistica e ideol6gica, de que nos fala 
Martin-Barbero 23, assumindo-se como sujeito, leitor e produtor de textos. 

Essa deficiencia na formac;:ao escolar ficou evidente na compreensao a 
questao oito, quando deixamos subentendida a palavra Historia. a mesmo 
aconteceu com a primeira pergunta do instrumento de sondagem, pois nem 
todos os estudantes amostrados souberam indicar Brasil e Portugal como 
paises de Lingua aficial Portuguesa. Talvez nao tenham percebido 0 sentido 
da palavra oficial, ou estabelecem comunicac;:ao em outra linguagem, num 
sistema bintirio que exclui os meios-tons, sem a arte das nuanfas, conforme 
a critica velada de Druon 24 a informatica. 

A lingua, como lugar de canflito, transpareceu na resposta a questao 
nove. Aqui 0 confiito com as palavras {undafiio e nafiio nao tern 0 sentido 
trabalhado por Baccega 25, mas traduz 0 embate que 0 estudante trava com 
o conhecimento em diferentes areas. Talvez ele ja tenha escutado essas 
palavras, na midia eletronica e em sala de aula; tenha decodificado os sinais 
graficos, na midia impressa enos livros, mas nao consegue estabelecer 
relac;:6es, nao constroi sentido, nao Ie, na verdadeira acepc;:ao de leitura. 

Nao sendo proficiente em leitura, os dados das informaC;:6es que 
entram em avalanche no cotidiano do estudante impedem-no de atingir 0 

conhecimento. a aluno, nao lei tor mas decodificador, trabalha com este
reotipos, imagens distorcidas de sentido sobre a realidade. Portugal, no 
final do seculo XXI, representa-lhe descobrimento, colonizac;:ao, explora
dor, bacalhau e piada. Dos paises africanos, a imagem e represent ada 
pela desgrac;:a veiculada na midia: pobreza, guerra, sofrimento, negritude, 
selva. a folclore, como manifestac;:ao da cultura africana, e empregado 
pejorativamente. 
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A midia, em especial a televisao, exerce papel paralelo ao da escola na 
forma<;ao dos estudantes brasileiros. Segundo Milanesi 26, no Brasil quei
mou-se uma etapa, a da cultura letrada. Passa-se de uma cultura oral, pode 
ser dito, para uma cultura onde prevalece a imagem C ... ) e as possibilidades 
de retorno sao minimas. 

Ate 0 Presidente brasileiro reconhece 0 peso dos meios de comunica<;ao 
social na opiniao brasileira. Para ele, quando se fazem pesquisas, a opiniao 
manifestada reflete 0 que estd na midia naqueles dias. Mas essa influencia 
nao acontece so aqui. Para 0 professor de Historia Arlindo Caldeira, autor 
de manuais escolares portugueses, a imagem do Brasil em Portugal nao vem 
da escola, vem da Tv. 

Justlfica-se, assim, uma das respostas em nosso instrumento de sonda
gem: «os do Fantastico» como paises de lingua oficial portuguesa Cquestao 
u.m.). Contudo, quem fez eSSq observa<;ao, referindo-se a serie Aqui se fala 0 

portuguts~ nao atentou para os lugares onde foram gravados os program as 
da serie. Alem dos PALOPs - Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa 
-, apareceram tambem as possess6es que os portugueses tiveram no 
mundo. Como a produ<;ao nao contextualizou devidamente 0 «Aqui», luga
res onde «se fala 0 portugues», 0 programa foi mais uma louva<;ao folclo
rica. Talvez, esteja ai a explica<;ao para 0 numero significativo de 
referencias a Macau, que passara para a China, em dezembro proximo, e 
Timor-Leste em guerra para consolidar a sua independencia da Indonesia. 

A midia, como difusora dos fatos, tanto se presta a informa<;ao como a 
desinforma<;ao. Longe esta ainda de cumprir 0 seu papel na sociedade: a 
qualidade da comunica<;ao para 0 conhecimento. Em julho de 1996, 
quando da oficializa<;ao da CPLP, a imprensa brasileira esteve mais preo
cup ada em polemizar a declara<;ao de Fernando Henrique Cardoso de que 
o brasileiro e caipira, do que informar com pro fundi dade a oficializa<;ao do 
espa<;o de lingua comum entre os sete paises. 

Manchetes e titulos do jornal Folha de S. Paulo, de circula<;ao nacional, 
revelam 0 tratamento dispensado ao assunto: FHC formaliza em Lisboa 
novo bioco (14/7/96), Brasil destina US$ 4 milhOes para a Africa, FHC dd 
apoio a Timor Leste (18/7/96), FHC vive dia de brasileiro caipira na viagem a 
Lisboa (18/7/96). 

Da mesma forma, a revista Veja, semanario de expressao nacional, sem 
trabalhar devidamente a oficializa<;ao da Comunidade, trata em artigo assi
nado a questao do provincianismo brasileiro, segundo declara<;ao de FHC, 
em Lisboa. Na edi<;ao de 24/7/96, somente uma materia assinada serve 
de fonte para quem quiser pesquisar 0 assunto na revista. A coluna Ideias 

U; MlLANESI, Luiz Augusto. 0 para{so via Embratel. p. 101. 
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estampa 0 titulo Jecocentrismo globalizado, destacando no olho que FHC, 
esquecido de uma cultura riquissima, usa 0 tom pejorativo para chamar 0 

brasileiro de caipira. 
o articulista Mario Sabino, comentando 0 desabafo do presidente bra

sileiro, em entrevista ao Diario de Noticias, de Lisboa (edic;ao de 13/7/96), 
considera que niio hd duvida de que Fernando Henrique usou 0 termo 
«caipira» com conota9iio depreciativa, como quem dissesse que a Comuni
dade dos Paises de Lingua Portuguesa, que foi inaugurada em Lisboa, e uma 
inven9iio caipira do caipirissimo Jose Aparecido de Oliveira, por sua vez 
cupincha do caipiresimo Itamar Franco. Passa, entao, a explicar os outros 
sentidos para essa palavra, deixando a Comunidade como pano de fundo ao 
brilho do Presidente, como se ele sozinho tenha «inaugurado» a CPLP. 

Considera~oes finais 

Apesar dos contratempos enfrentados por uma das cinco tur.mas do 
2.° ana do curso de Comunicac;ao Social, 0 exercicio na disciplina Comuni
cac;ao Comparada resultou em experiencia positiva para alunos e profes
sora. Sair da sala de aula para investigar uma problematica em que estao 
envolvidos, conviver com estudantes de outras instituic;6es e cursos, 
frequentar espac;os que alguns desconheciam, receber tratamento digno de 
universitarios em atividade de pesquisa, ou serem menosprezados e ate 
mesmo barrados na aplicac;ao dos formularios, tudo isso foi entendido e 
aproveitado na avaliac;ao. 

Mesmo com a orientac;ao do MEC para 0 desenvolvimento de pesquisa 
na graduac;ao, ainda ha «resistencias» quando a aula nao transcorre na sala 
entre quatro paredes. Ousar a entrada no espac;o de outras instituic;6es de 
ensino para ouvir os colegas, questionando realidades que tambem desco
nhecem, descobrindo que pouco sabem de Hist6ria, de Geografia, de si 
pr6prios, muito menos de outros povos que ajudaram a forjar a nossa 
nac;ao. Esses foram os primeiros obstaculos - superados em parte - e as 
primeiras conquistas que devem ser incorporadas no Projeto Pedag6gico 
dos cursos de Graduac;ao. 

Durante quatro anos, na maioria dos curs os oferecidos pelas institui
c;6es de ensino superior, os universitarios convivem diariamente e muitas 
vezes nao se conhecem, nao se falam. Trabalhar em grupo e urn desafio. 
Quando nao se formam «panelas», onde alguns trabalham e todos tern a 
mesma nota, ha sempre 0 pedido para «fazer 0 trabalho sozinho». A estra
tegia para quebrar essa barreira talvez esteja na motivac;ao em aliar os 
conteudos das disciplinas com a cham ada «pratica». Os objetivos da ativi
dade, sua justificativa, 0 problema e as hip6teses a serem investigados, a 
metodologia para 0 desenvolvimento do trabalho, a execuc;ao das etapas, 0 

cumprimento do cronograma, tudo is so deve ficar bern claro e, se possive!, 
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deve ser estruturado em conjunto, entre alunos e professor. E bern provclvel 
que ai esteja 0 ponto de partida para desmistificar a pesquisa na gradua~ao. 

As descobertas dos alunos envolvidos no presente trabalho levam-nos 
a considerar que alcan~amos os objetivos propostos. Se nao conhecem a 
Comunidade de Paises de Lingua Portuguesa, nada melhor do que apro
veitar a onda «Comemora~6es dos 500 Anos» para desencadear estudo 
sobre 0 assunto. 

No campo da Sociologia, «descobrimos» 0 sentido da descoberta que 
nos leva a novas reflex6es. Boaventura de Sousa Santos, tecendo consi
dera~6es sobre «Sifilis, descobrirnentos e cornernoraroes» (Folha de S. Paulo, 
28/9/99, pp. 1-3), considera a concep~ao modema da des cobert a como 
designa~ao da diferen~a e da diferen~a como designa~ao de distancia e de 
hierarquia. 

Para 0 soci6logo da Universidade de Coimbra (Portugal), designar 
significa distanciar e subordinar - em graus varidveis, segundo a reciproci
dade hermeneutica adrnissivel. Ao apontar urna diferenra radical entre desco
brir urn territ6rio e descobrir urn ser hurnano, Sousa Santos, no nosso 
entender, abre, ness a epoca de «modemidade», as «Comemora~6es Qui
nhentistas», nas quais nos filiamos: 

.. . descobrir um ser humano implica reciprocidade. Quem descobre e descoberto. 
5e por qualquer raziio essa reciprocidade e negada ou ocultada, 0 ato de des co
brir, sem deixar de 0 ser, torna-se simultaneamente um ato de encobrir. A nega(:iio 
ou oculta(:iio da reciprocidade assenta sempre no poder de negar ou ocultar a 
humanidade de quem e descoberto. 56 assim e possivel descobrir sem se desco
brir, par a nu sem se par a nu, identificar sem se identificar, encontrar sem se 
encontrar, ver sem se ver. A modernidade e uma vasta tela de reciprocidades 
negadas: entre 0 sujeito e 0 objeto, entre a natureza e 0 homem, entre 0 civilizado 
e 0 selvagem, entre 0 sagrado e 0 profano, entre 0 individuo e 0 Estado, entre 0 

patriio e 0 operario, entre 0 homem e a mulher, entre jovens e velhos. Os desco
brimentos de Quinhentos sao como que a metafora fundadora da nega(:ao 
moderna de reciprocidade. 

Como em nossa proposta, desde 0 inicio deste trabalho, nao contem
plava a questao do descobrimento de territ6rio mas de ser humano, a 
leitura do texto de Sousa Santos legitim a a nossa visao e 0 nosso prop6sito. 

Agregamos, entao, as des cobert as dos alunos de que pouco ou nada 
sabem sobre 0 Espa~o da Lingua, a vontade demonstrada em participar do 
Nlicleo de Estudo sobre a CPLP e partiremos para a sua concretiza~ao. 

Nesse sentido, e preciso mobilizar as institui~6es de ensino superior, 
inicialmente as de Santos, depois as de outros lugares lus6fonos, para a 
cria~ao do Nlicleo. Ele deve ser aut6nomo, com a participa<;ao de todos: 
alunos e profess ores dos tres niveis de ensino, aberto a comunidade de 
lingua portuguesa, em forma de interdimbio. Julgamos que s6 atraves 
da troca poderemos nos conhecer, conhecendo os «outros», no senti do do 
descobrir apontado por Sousa Santos. 
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E com esses «outros» temos, ainda, a lingua em comum. 1a e urn 
grande comec;:o para a aproximac;:ao. Se as instancias superiores dos Sete 
nao avanc;:aram des de 1996, com a oficializac;:ao da CPLP, esta e «a hora e a 
vez» de os academic os promoverem a uniao entre povos do espac;:o da 
lingua, resgataudo a cultura, em defesa da identidade lus6fona. Aqui entra 
a mfdia como grande ali ada na comunicac;:ao das «descobertas». 
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INSTRUMENTO DE SONDAGEM 

1. Em que paises do mundo 0 Portugues e a lingua oficial? 

2. Em uma palavra, caracterize a imagem que voce tern dos paises africanos. 

3. De tres referencias sobre Portugal: 

4. Quais os paises membros da Comunidade de Lingua Portuguesa? 

5. 0 que Portugal representou para 0 Brasil: 

o colonizado 0 aliado de guerra o colonizador 

outro. Qual? 

6. De tres caracteristicas da cultura africana: 

7. Em que continentes estao localizados os seguintes paises: 

o Angola. 0 Moyambique 

o Pormgal 0 Cabo Verde 

o Sao Tome e Principe o Brasil o Guine-Bissau 

8. Aponte uma rela<;ao entre a Hist6ria do Brasil e a de Portugal. 

9. Assinale a data oficial de funda<;iio da na<;iio brasileira: 

o 22 de abril 0 07 de setembro 0 15 de novembro o 21 de abril 

10. As comemora<;6es dos 500 Anos do Brasil, no ana 2000, estao relacionadas: 

o Independencia 0 Descobrimento 

o Republica 0 Nao sabe 

11. Voce participaria de urn Nucleo de Estudo sobre a Comunidade dos Paises de Lingua 
Portuguesa? 

o Sim 0 Nao 

No caso afirmativo, voce poderia dar seu nome e endere<;o para contato? 

(anotar no verso) 

Dados do entrevistado 

Curso que freqiienta .. ... " ".""., ,.".,," ",.",." ... ,_ ....... _. Ano do curso ........ _" .. ", .. , 
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