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Resumo: A organiza^ao polftica, economica e cultural da chamada

Lusofonia, atraves do projecto da Comunidade dos Pafses de Lingua

Portuguesa (CPLP), constituido ha uma decada, mantem-se num nfvel

de virtualidade que tarda em materializar-se. A CPLP nao atingiu um
patamar de visibilidade minimamente relevante no seio da comunidade

internacional, nem conseguiu interagir com os cidadaos lusofonos,

existindo varios factores que condicionam a situa^ao. O primeiro e a falta

de um consenso historico quanto ao passado comum dos pafses lusofonos,

o qual decorre da historia colonial de Portugal. A matriz humanista e

universalista e contudo uma potencialidade da projecto

do futuro comum lusofono.

Enquadramento

“Repensar a Historia de Africa, nomeadamente nas suas interac^oes com a

Historia de Portugal,” como desafia o presente coloquio, conduz-nos ao pro-

blema do tratamento das imagens recfprocas na area lusofona. Na perspectiva

das relates culturais internacionais, a Historia—enquanto conhecimento

historico que informa a memoria dos povos—desempenha um papel funda-

mental como factor de coesao ou dissocia^ao quando se estabelecem projectos

de relacionamento institucionalizado. “Os povos existem na vida internacio-

nal exactamente e apenas na maneira como sao vistos”—observou Adriano
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Moreira (“Aspectos Negativos” 9)—e isto significa, em ultima analise, que nao

e a realidade historica que perdura, o que perdura e a imagem que ficou dessa

mesma realidade, transformada em Historia.

A Historia enquanto vivencia real do passado e um facto que sofre desvios

de analise no processo de conhecimento cientffico. Mas a Ciencia Historica

existe, mesmo imperfeita, e o seu proposito e precisamente compreender na

medida do possfvel a realidade apos um tratamento rigoroso dos aconteci-

mentos e fenomenos investigados. A metodologia da abordagem e portanto

fundamental. A tarefa ja e diffcil quando se estuda documentos fiaveis que

reproduzem factos historicos; ainda mais o e quando se procura compreen-

der a realidade por intermedio do processo da forma^ao das imagens culturais

nacionais.

O estudo da imagem cultural nacional pode ser efectuado atraves de uma

metodologia interdisciplinar que articula conceitos da Historia com a Cien-

cia Polftica, Antropologia, Sociologia e Psicologia Social. Numa perspectiva

global, os pafses funcionam como sistemas de informa^ao cultural nacional

pois as redoes culturais internacionais desenvolvem-se por meio de varios

instrumentos de comunicagao social. Neste sistema existem estruturas sociais

que condicionam a produ^ao da informa^o cultural nacional e a projecc^ao da

imagem cultural nacional. Mas a defini^ao e os contornos de uma imagem cul-

tural nacional nao dependem somente de quern a emite; dependem tambem

de quern a recebe e sobretudo do resultado final da complexidade de relates

que o processo historico estigmatizou, correspondendo favoravelmente esse

resultado a hierarquia das potencias enquanto poderes culturais nacionais. E

que de facto as relates internacionais sao, antes de mais, redoes culturais

internacionais, e estas sao relates entre poderes culturais nacionais.

Os historiadores estao por isso muitas vezes envolvidos na investiga^ao, arti-

culando factos, analisando fenomenos e transmitindo imagens culturais nacio-

nais sem questionar o conceito de imagem, pois em princfpio isso nao faz parte

do seu momentaneo objecto de estudo. Ao investigar a Historia de um pais ou

da rela^ao entre pafses, o historiador tern tendencia para partir de pressupostos

explfcitos e implfcitos que de algum modo esbo^am imagens neutras ou positi-

vas ou negativas, aproximando-se as primeiras metodologicamente de um tipo

ideal diffcil de definir. A parcialidade do historiador pode entao reproduzir-se

em analises desviadas da realidade historica, a que se juntam as provenientes de

outros cientistas sociais, que acabam muitas vezes por participar na elabora^ao

da Historia, a qual e partilhada depois pelo senso comum que, inovando ate,
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repete estereotipos na rede dos processos de enculturagao e socializa^ao.

Entre os desvios de analise mais frequences encontram-se os que, origi-

nando visoes parciais da realidade, sao formados na base de apriorismos poli-

ticos e percepgoes etnocentricas. O apriorismo politico pode ser observado, por

> exemplo, em trabalhos de investigadores posicionados na area de influencia

do Poder, que por razoes de natureza pessoal e professional muitas vezes con-

fundem o objecto de estudo com o objectivo do estudo. A percep^ao etnocentrica

e um fenomeno praticamente comum a todos os investigadores, uma vez que,

segundo a Psicologia Social, a visao da realidade e condicionada pelo grupo,

neste caso nacional, em que os individuos sao enculturados (Klineberg 562-

74). Por uma questao de rigor, o investigador conscience destes desvios ve-se

assim obrigado a reconhecer o relativismo possfvel do conhecimento cientffico

e a adoptar uma atitude cautelosa na abordagem da realidade social, que passa

por uma reflexao sobre a operacionalidade dos conceitos, nomeadamente no

que respeita a sua defini^ao, formulando respostas abertas a discussao.

O problema do consenso historico na area lusofona enquadra-se nestas

considera^oes preliminares; trata-se de compreender, no contexto da projec-

tada Comunidade dos Pafses de Lingua Portuguesa, a realidade da imagem

da Cultura Portuguesa do ponto de vista historico, como factor de coesao ou

de dissocia^ao, no processo de institucionaliza^o global das relates entre os

sete Estados (7 perspectivas), tendo por base, de facto, elementos da matriz

cultural portuguesa. O consenso historico na area lusofona surge assim tam-

bem, noutro sentido, como uma situa^o ideal de relacionamento entre sete

perspectivas (7 memorias) que reconhecem a imagem autentica da Cultura

Portuguesa, potencializando, deste modo, as relates polfticas que visam a

institucionaliza^ao da Comunidade.

Uma perspectiva de Portugal

Parece consistente a observa^ao de que a aceita^ao da existencia de uma efec-

tiva tradi^ao humanista e universal na Cultura Portuguesa sera, para alem da

Lingua, um factor de coesao entre os sete e fornecera ao discurso politico um

prindpio orientador da convivencia entre povos e culturas no Seculo XXI.

Mas a realidade parece ser a da refuta^ao geral da existencia de tal tradi^ao,

sobre a qual Gilberto Freyre construiu cientificamente o conceito de Luso-

tropicalismo. E facil encontrar exemplos dessa refuta^ao nas mais variadas

formas de informa^o cultural, desde a Universidade a Televisao. Nao faltam

trabalhos academicos, filmes historicos e pe^as de jornalismo que reprodu-
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zem exclusivamente o lado negro da ac^ao colonial portuguesa. Em Portugal,

depois de 25 de Abril de 1974, as Ciencias Sociais e a opiniao publica de uma

maneira geral foram constantemente condicionadas pela doutrina marxista, a

qual originou uma vaga de
“
pronto-a-pensar” orientando toda e qualquer ana-

lise da realidade social a partir dos mesmos pressupostos para chegar as mes-

mas conclusoes (Bessa 1994). O conceito de Lusotropicalismo foi politizado

no perfodo colonial, tanto por Portugal como pelo movimento anticolonial

e, depois de 1974, quase exclufdo do vocabulario cientffico e intelectual por-

tugues como instrumento serio de analise e compreensao da especificidade da

adapta^ao da Cultura Portuguesa ao ambiente das regioes tropicais. O nome

de Gilberto Freyre passou a ser sinonimo de desonestidade cientffica e foi

banido das bibliografias “respeitaveis.” Injusti^a e incompetencia cientffica

relativamente a obra e ao homem que Georges Gurvitch considerou como um

dos maiores sociologos dos tempos modernos. 2

Nos ultimos 20 anos, a Histdria de Portugalfoi assirn colocada no banco dos

reus e intimidada a declarar-se culpada
,
praticamente sem advogados de defesa,

num grande numero de canais de informa^ao cultural. As sequelas de tal

embate sobrevivem ainda mas, uma gera^ao depois, parece chegada a hora de

rever a nossa Historia em Africa sem complexos, sem arrogancia, procurando

apenas a nossa verdadeira imagem, ou pelo menos a sua forma mais aproxi-

mada. A parte negativa tern sido bastante explorada e extrapolada. A parte

positiva continua encoberta. Descubramos esta utilizando como instrumento

importante, entre outros, Gilberto Freyre e os seus conceitos. Na perspectiva

de Portugal, nao se trata de nenhuma pretensao ou forma actual de neoco-

lonialismo cultural, mas sim de reconhecer a originalidade e individualidade

historica da adaptagao da Cultura Portuguesa a ambientes tropicais, integrada

depois num processo de interac^ao cultural multipla e alargada, constituindo

parte dos fundamentos de novos Estados com projectos nacionais. Trata-se

afinal de reconhecer explicitamente que nem tudo foi negativo na coloniza^ao

portuguesa. Houve factos positivos cujo estudo e importante, por exemplo,

na procura de respostas actuais para os problemas de estrutura^ao moderna

das sociedades africanas tradicionais. Na verdade, o aproveitamento integral

do saber colonial recente, despido hoje do seu elemento ideologico, continua

em grande parte bloqueado pelas barreiras psicossociologicas de uma imagem

historica estereotipada das realiza^oes da Cultura Portuguesa em Africa: uma

atitude recorrentemente reduzida ao epfteto de “colonial-fascista,” responsa-

vel por polfticas implacaveis de explora^ao e destrui^ao do Homem e da Cul-
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tura Africana, confundindo-se erradamente Portugal do Estado Novo com a

Alemanha do Nacional-Socialismo ou a Italia do Estado Fascista.

Mas a forga da sobrevivencia dessa imagem, agora que o discurso cien-

tffico de raiz marxista se encontra enfraquecido, esta sobretudo no facto de

que esta e coerente com toda a sequencia de imagens, entretanto formula-

das, da atitude de Portugal relativamente aos povos e culturas do hemisferio

sul com quern foi contactando e estabelecendo relagoes, de igualdade ou de

dominagao, desde o Seculo XV. No processo de formagao da nossa imagem

cultural, a escravatura ligou-se directamente ao trabalho forgado, a guerra

colonial e as notfcias unilaterais de massacres, embora os tivesse havido em

ambos os lados enquanto excepgao a regra, alias, como infelizmente parece

acontecer na maior parte das guerras.

Por isso, como e posslvel acreditar que uma Cultura que revela uma cons-

tante histdrica de atitude desumana, evidente em varios canais de informagao

cultural, a nivel nacional e internacional, nomeadamente na area lusofona, possa

apresentar-se como detentora de uma tradigao humanista e universal e com uma

experiencia africana de Desenvolvimento que possa ser aproveitada actualmente'i

Esta questao, formulada como argumento num contexto de discussao media-

tica, contraria qualquer resposta que esboce minimamente a apresentagao de

um elemento positivo da colonizagao. 3 Fundamentalmente, e diffcil a Portu-

gal estimular a formalizagao de um projecto politico, economico e cultural

lusofono, tendo por base, explfcita ou implicitamente, a matriz da sua propria

cultura envolvida numa imagem tendencialmente negativa quanto a memoria

do relacionamento com os outros.

Dinamica de dissociagao da area lusofona

Mas, na realidade, existe uma tendencia no sentido da coesao dos pafses luso-

fonos em torno da defesa e divulgagao da Lingua Portuguesa. E do interesse

de todos que o Portugues ganhe espago e se consolide no sistema das relagoes

internacionais, nomeadamente no seio das Organizagoes Internacionais. Por

esta razao, frequentemente se declara nos sete pafses que ha quase 200 milhoes

de falantes da Lingua Portuguesa. E um argumento fundamentalmente poli-

tico e nao cabe aqui agora analisar em que medida esse numero se afasta da

realidade que projecta como imagem sobrevalorizada. 4 O que nos interessa e

desde ja atestar o facto de que mesmo assim, mesmo havendo um princfpio de

coesao em torno da Lingua Portuguesa, nao tern sido consensual a utilizagao

do conceito de Lusofonia para definir a projecgao da sua realidade demografica
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e geografica, nem a do conceito de Comunidade Lusofona para definir o projecto

de organiza^ao formal dessa realidade.

Ao conceito de Lusofonia parece que tem andado associado, no ambito de

uma parte substancial da elite intelectual, academica e polftica dos Pafses Afri-

canos Lusofonos, um sentido pejorativo de neocolonialismo cultural por parte

de Portugal. Com efeito, parece que semanticamente o vocabulo Luso tem sido

uma causa importante desse princfpio de dissocia^ao, porque de algum modo,

numa das interpreta^oes possfveis, confere h priori a Portugal um estatuto

ascendente numa situa^ao de relacionamento que se pretende igual. O Brasil,

por seu turno, tem mesmo utilizado frequentemente no discurso oficial o con-

ceito de Paises de Lingua Comum
,
naquilo que pode ser entendido como um

pressuposto de nao reconhecimento de uma “vantagem competitiva” de Por-

tugal no processo de lideran^a da organiza^ao formal da area lusofona (Beltran

21-28). Pela palavra Luso se chega tambem facilmente ao conceito de Luso-

tropicalismo e consequentemente a sua interpreta^ao ideologica, que se pode

fazer conotar com um projecto global de integra^ao cultural da area lusofona,

tendo a matriz portuguesa como referenda principal; eventualmente, uma res-

surgencia actualizada do velho projecto da Comunidade Luso-Brasileira.

Constituindo pois o problema semantico um real factor de dissocia^ao no

que diz respeito a utiliza^ao do conceito de Comunidade Lusofona, o conceito

de Lingua Portuguesa surge assim como objectivamente lingufstico e politica-

mente neutro. Todavia, o projecto da Comunidade dos Pafses de Lingua Portu-

guesa tem sido anunciado como politico, economico e cultural. Estamos pois

tambem perante uma contradi^ao no que respeita a operacionalidade mobiliza-

dora do conceito. E esta contradi^ao que representa um problema explfcito de

defini^ao de auto-imagem, pela forma multipla como os sete pafses se reveem

no nome do projecto. Se considerarmos que a imagem dos outros e uma variavel

relativamente estavel da Polftica Externa que ajuda a explicar a sua orienta-

9ao a longo prazo, compreenderemos que a falta de um consenso historico na

area lusofona relativamente ao passado colonial provoca ruidos na comunica^ao

desenvolvida no sentido da constru^ao da Comunidade. E, portanto, contra-

producente invocar a Historia conjunta dos sete, pelo menos de momento,

como fundamento cultural da Comunidade, uma vez que a imagem da Cultura

Portuguesa tem vindo a produzir um efeito de halo negativo no que respeita ao

Passado das suas relates com o Brasil e os Pafses Africanos Lusofonos. 5

O apelo constante, nomeadamente por parte do discurso politico portu-

gues, a comunidade de afectos e interesses, nao produz de imediato um efeito de
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coesao. Os dirigentes politicos podem eventualmente considerar como exemplo

obvio a sua propria experiencia no dominio de determinadas relates inter-pes-

soais. Mas globalmente nao parece ser possfvel afirmar que a formula comuni-

dade de afectos e interesses funcione automaticamente como conceito mobilizador

de pessoas, grupos e institutes no sentido da acelera^ao do processo. Os factos

tem-nos revelado que pelo menos tambem no campo das lideran^as existem

certas incompatibilidades que tern provocado desencontros e adiamentos.

A dinamica de dissocia^ao reproduz-se deste modo nas relates polfticas

e nas imagens reciprocamente multiplas que se fundamentam principalmente

na parte marcante da Historia conjunta dos sete paises. Esta parte e a Historia

de Portugal na sua vertente colonial, quer no Brasil, quer em Africa.

A IRao da historia

A formula comunidade de afectos e interesses nao e substancialmente original. Ja

estava presente, ora latentemente, ora de uma forma explicitamente diferente,

no longo perfodo do movimento de institucionaliza^o da antiga Comuni-

dade Luso-Brasileira. Nem mesmo entao, quando havia apenas dois Estados

e coesao em torno de valores derivados da matriz cultural portuguesa, se con-

seguiu institucionalizar de facto a Comunidade. Trinta anos depois do seu

ultimo momento de apogeu, sera porventura util recordar o trecho inicial da

primeira conclusao do 2° Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa

relativa as Rela9oes Luso-Brasileiras:

Considerar basilar uma ac^ao coordenada a desenvolver no sentido de formar e

movimentar a opiniao publica, no conjunto portugues e no Brasil, de modo que

urgente e generalizadamente se crie o clima de unidade e autenticidade sobre

o qual deve apoiar-se a concretiza^ao pratica da Comunidade Luso-Brasileira.

(Moreira et al 17-18) 6

Isto e, em 1967, quase meio seculo depois do infcio do movimento pro-

gressive de institucionaliza^ao da Comunidade Luso-Brasileira, e catorze

anos depois da assinatura do Tratado de Amizade e Consulta que marcou

oficialmente o seu auge, ainda se considerava basilar “formar e movimentar

a opiniao publica” de modo a criar um “clima de unidade e autenticidade”

para suportar a sua “concretiza^ao pratica.” Nesse mesmo ano, pouco tempo

antes do Congresso, Adriano Moreira analisou a situa^ao evidenciando dois

problemas: a heranga comum e a imagem reciproca. Em rela^ao ao primeiro,
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referindo-se ao Brasil, observava que essa heran<;a lhe pertencia em exclusivo

e na medida em que os brasileiros a sentissem como sua e tivessem interesse

em preserva-la e defende-la; em sua opiniao, esse sentimento so tinha inte-

resse para a Comunidade se englobasse
“uma partilha de concepgoes quanto

aofuturo, ou quanto aosfuturos possiveis.” Em rela^ao ao segundo problema,

constatava a existencia de divergences importantes entre as imagens cor-

rentes e a realidade e conclufa pela
“
necessidade urgentissima de redefinir a

imagem reciproca de ambos os paises” (“Aspectos Negativos” 8-18).

Hoje, olhando para a Historia, e numa visao facilitada pela analise a

posteriori
,
podemos afirmar que a evolu^ao da Comunidade teria sido dife-

rente se os dois Governos, nomeadamente o de Portugal, tivessem adoptado

como prioridade constante a resoluijao dos problemas da heran^a comum

e da imagem reciproca. Teria sido necessaria uma ac$ao mais cultural que

polftica—apoiando sem hesitates nem contrapartidas as iniciativas da

sociedade civil—traduzida num forte investimento na investiga^ao e no

ensino da Historia conjunta nos dois paises, pelo menos ao rn'vel secun-

dario e universitario, e tambem na realiza^ao frequente de produtos cultu-

ral de grande difusao sobre a realidade historica e presente, estimulando

as potencialidades dos agentes culturais nao-oficiais. O comercio do Livro

entre Portugal e o Brasil foi durante algum tempo o campo em que houve

maior dinamismo de caracter cultural, mas os numeros mostram que apos

um certo desenvolvimento das transac^oes—que no entanto nao alterou a

situa<;ao anterior de grande desconhecimento recfproco, de acordo com as

analises de Almerindo Lessa, Armando Gonsalves Pereira, Nuno Simoes

e Luis Forjaz Trigueiros— , entre 1957 e 1967, as exporta9oes de livros de

Portugal para o Brasil diminufram 80% (AAW 28; Lessa; Simoes; Pereira;

Trigueiros). Mesmo iniciativas privadas algo oficiosas como as da Uniao das

Comunidades de Cultura Portuguesa tiveram de enfrentar resistencias por

parte das autoridades oficiais, ciosas em controlar politicamente um pro-

cesso de natureza mais cultural que polftica. Nao houve portanto de facto

no processo da Comunidade uma sensibilidade efectiva, poder-se-a mesmo

dizer engenho
,
para a questao da opiniao publica enquanto fundamento

essencial do projecto, que nao a dos documentos oficiais, das promessas e

dos discursos politicos efemeros, confinados ao cfrculo das elites.

O projecto da Comunidade Luso-Brasileira nao teve, assim, ate 1974

repercussoes globalmente significativas no ambiente social e na cria^ao cultural

da sociedade brasileira e da sociedade portuguesa, situa^ao tambem agravada
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pela conjuntura internacional e consequentes circunstancias diplomaticas.

Entre 1974 e 1984, e possfvel afirmar que nao houve discurso oficial significa-

tivo no sentido do ressurgimento da velha Comunidade Luso-Brasileira ou da

cria^ao de uma nova Comunidade Luso-Afro-Brasileira. E rarfssimas foram as

excep^oes na sociedade civil a denotar preocupa^ao com este assunto (Moreira

Novissimo ;
“Poder”; “Papel”; “Factores”; Condicionamentos) . As aten<;6es esta-

vam sobretudo voltadas para a questao da integragao na Comunidade Econo-

mica Europeia—sem cuidar da articula^ao com a area lusofona—e, de modo

algo espontaneo, foi precisamente este facto que estimulou um debate entre

1984 e 1986 no seio das institutes e das elites governantes e nao-governantes

sobre a Polftica de Coopera^ao, relan^ando tambem desta forma, progressiva-

mente, a preocupa^ao em volta da organiza^ao das redoes lusofonas (Gra^a

237). Em 1983 a cria^ao da Uniao das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa

e em 1986 a questao do Acordo Ortografico e a visita do Presidente Sarney a

Portugal contribui'ram para esse “relan^amento,” tendo em 1987 o primeiro

Governo de maioria parlamentar desde Abril de 74 definido como prioritaria

a coopera^ao com os Pafses Africanos de Lingua Oficial Portuguesa “conce-

dendo especial relevancia ao vector cultural” (Programa 14, 13, 40-44, 62, 64,

68-69, 113-114).

No ano seguinte, o Ministro dos Negocios Estrangeiros propugnava
“
uma

entidade nova na cena internacional, ao lado da Commonwealth e da francofo-

nia (Pinheiro 26). Em 1989, Mario Soares e Jose Sarney impulsionaram a

cria^ao do Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, que se conservou

inactivo ate hoje. Finalmente, em 1990, durante a visita do Presidente Collor

de Mello, no almo^o em sua homenagem, Cavaco Silva terminava o seu dis-

curso brindando construgao de uma renovada Comunidade Luso-Brasileira ’

(Boletim). No entanto, tal brinde so podera ser entendido como uma manifes-

ta^ao circunstancial de um desejo de “re-estreitamento” das relates luso-bra-

sileiras, e nao como uma manifesta^ao publica de comprometimento politico

relativamente ao ressurgimento do velho projecto conjunto, ac^ao tendencial-

mente inexequivel por virtude de se ter alterado o ambiente politico da area

geohistorica e cultural em que o mesmo assentava. Contudo, e precisamente

neste ponto que parece ter subsistido ate hoje uma certa confusao, relativa-

mente a sobreposi^ao do novo projecto luso-afro-brasileiro, pela manifesta^ao

latente de uma dinamica luso-brasileira que revela a continuidade de uma

estrutura social informal do velho projecto luso-brasileiro. Esta dinamica tern

sido evidenciada com maior ou menor subtileza no discurso politico portu-
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gues e brasileiro relacionado com a institucionalizagao da CPLP. Na verdade,

os factos tem-nos mostrado que as linhas de orientagao do processo se asseme-

lham as do velho projecto luso-brasileiro pela dinamica fortemente polftica e

ate personalizada, funcionando Portugal e o Brasil como agentes activos e os

PALOP como agentes passivos.

Ora, sobre o efeito negativo desta dinamica, devemos relembrar o Passado

e relembrar tambem, se necessario continuamente, que estamos perante um

facto novo de relacionamento entre sete perspectivas, que, em termos his-

toricos, so muito recentemente manifestaram interesse em dar infcio a um

processo de convergencia que ainda se mantem indefinido quanto ao futuro

ou aos futuros possfveis. Com efeito, a iniciativa partiu do Brasil em 1993

ao apresentar o primeiro projecto da designada Comunidade dos Pafses de

Lingua Portuguesa. Portugal apoiou-o de imediato e, durante esse mesmo ano

e em 1994, tentou-se estabelecer uma sinergia lusofona no ambito das elites

polfticas e culturais, a qual nao se chegou a constituir realmente.

O melhor indicador para se compreender a situagao e porventura o

seguinte. Em Fevereiro de 1 994 houve uma reuniao dos Ministros dos Nego-

cios Estrangeiros dos sete pafses em Brasilia, da qual resultou a decisao con-

junta de institucionalizar a CPLP. No mes seguinte, numa missao destinada

a concertar a data da sua criagao oficial, marcada depois para 28 de Junho

em Lisboa, Jose Aparecido de Oliveira visitou Maputo para se encontrar com

o Presidente Chissano. Depois de ter esperado varias horas, o encontro foi

adiado para o dia seguinte e, segundo as notfcias publicadas, a atitude de

Chissano foi algo vaga e desinteressada. De facto, em entrevista concedida

apos a reuniao ao correspondente em Maputo do jornal portugues Semanario ,

Chissano afirmou:

Mogambique esta inserido numa regiao de pafses da Comunidade Britanica e por

isso assistimos a muitas reunifies, o que fazemos com muito agrado porque temos um

relacionamento economico com esses pafses, do qual nao podemos fugir. Se houver

elegibilidade, nos nao temos problemas em aderir a Comunidade Britanica.

Esta afirmagao, pelo seu timing e conteudo
,
possui um significado politico

que nao se reduz a uma mera especie de chantagem polftica, conforme chegou

a ser escrito na imprensa portuguesa. Trata-se antes de uma tomada de posi-

gao destinada a preservar a autonomia de Mogambique na escolha das suas

relagoes internacionais, relativamente a pressoes e condicionalismos progres-
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sivamente impostos pela dinamica luso-brasileira de institucionaliza^ao da

CPLP. Por outro lado, esta posic^ao e tambem logica e coerente com a caracte-

rfstica atitude de anticolonialismo cultural que os Pafses Africanos Lusofonos

adoptaram em relaqao a Cultura Portuguesa apos as Independences (Leite). E

houve e tem havido de facto no processo da CPLP, nomeadamente por parte

do discurso politico brasileiro, afirma9oes interpretaveis como conducentes a

um projecto que se aproxima mais do ressurgimento da velha Comunidade

Luso-Brasileira do que do surgimento da nova Comunidade Luso-Afro-Bra-

sileira. Jose Aparecido de Oliveira tornou esse discurso bem claro dois dias

antes de terminar a sua missao em Portugal ao fazer as seguintes afirma^oes

em entrevista a TV 2:

Eu sou um portugues que nasceu no outro lado do Atlantico [...]. A nao-insti-

tucionaliza$ao da CPLP retarda a Providencia [...]. A Comunidade sobrevive ha

cinco seculos [...]. Nos somos os herdeiros da alma portuguesa [...].

No entanto, este espfrito de filia^o na Cultura Portuguesa nao se encon-

tra reflectido e reproduzido nos Pafses Africanos Lusofonos, pelo menos de

uma forma dominante, com excep^ao talvez em certa medida de Cabo Verde.

Deste modo, a concretizaqao do Projecto tal como vem sendo anunciado

afigura-se diffcil. Ocorridos os adiamentos, o IV Encontro dos Ministros dos

Negocios Estrangeiros e das Relates Exteriores dos Pafses Africanos de Lin-

gua Oficial Portuguesa e de Portugal, realizado em Lisboa em 5 e 6 de Abril

do ano de 1995, elaborou um comunicado final de 35 pontos no qual se

reservou somente um para o processo da CPLP, nos seguintes termos:

Os Ministros reiteram o seu interesse e empenho na cria^ao da Comunidade

dos Pafses de Lingua Portuguesa, com vista a valorizar, no piano internacional, a

ac$ao individual e colectiva dos Pafses de Lingua Portuguesa e a incrementar uma

polftica comum de coopera^ao para o desenvolvimento. (12)

Estamos perante uma declara^ao circunstancial que revela uma preocupa-

9ao prioritaria com a componente polftica em termos de relates internacio-

nais e de coopera^ao para o desenvolvimento. O seu valor efectivo e o de uma

normal e recorrente declara^ao diplomatica de inten^oes, nao produzindo

efeitos no sentido da acelera^ao do processo.

De tudo isto decorre portanto a necessidade, no que pelo menos a Por-
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tugal diz respeito, de repensar a estrategia, a oportunidade, a dinamica e a

exequibilidade financeira do Projecto, de modo a contribuir para que a CPLP

nao se fique pelas palavras. A Historia assim no-lo aponta e, se se fizer uma

compara^ao com o processo da Francofonia, ficar-se-a porventura com a con-

vic<;ao de que a CPLP e um projecto de dimensao superior as capacidades e

possibilidades do momento. Com efeito, o movimento de institucionaliza-

$ao da Francofonia foi iniciado em 1970 por Senghor, Bourguiba e Diori,

presidentes do Senegal, Tunisia e Niger, com a cria^ao neste ultimo pais da

Agence de Cooperation Culturelle et Technique (ACCT), com o objectivo

de assegurar a coopera^ao multilateral nos dominios da cultura, educa^o,

forma^ao, comunica^ao, direito e economia. Um ponto de partida no qual

a componente politica nao foi prioritaria. De facto, esta so foi instituida 21

anos depois, em 1991, com a cria^ao do Conseil Permanent de la Franco-

phonie (CPF) que finalmente tern por objectivo refor<;ar o peso da Francofo-

nia na comunidade politica internacional. Porem, 25 anos depois, a ACCT
continua a ser o organismo mais importante da Francofonia, embora surja a

interroga^ao sobre a continuidade do seu papel relativamente ao CPF, ao que

o seu secretario-geral desde ha 9 anos, Jean Louis Roy, canadiano natural do

Quebec, responde da seguinte forma:

Je suis tres surpris de voir la fa$on dont les gens compliquent les choses. II y a un

sommet des chefs d’Etat, une conference ministerielle, une assemblee des repre-

sentants personnels des chefs d’Etat: ce sont les instances. L’Agence n’est pas une

instance, c’est une organisation intergouvernementale. Elle est le secretariat de

toutes les instances, y compris des sommets. Les instances sont la pour arreter les

decisions, pour arreter les budgets, pour assurer que les decisions des chefs d’Etats

soient suivies. Nous avons comme mandat de realiser sur le terrain cet ensemble

de decisions, de preparer des propositions. (8)

Com efeito, a ACCT, iniciativa de tres lideres africanos, tern sido o motor

da Francofonia, a qual se foram entretanto agregando um conjunto de insti-

tutes, das quais se deve tambem destacar como mais importantes e activas

o Bureau International du Forum Francophone des Affaires (BIFFA), criado

em 1987, e a Association des Universites Partiellement ou Entierement de

Langue Fran^aise-Universite des Reseaux d’Expression Franqaise (AUPELF-

-UREF), a mais antiga das institutes francofonas, pois a sua genese remonta

a 1961 quando foi criada no Canada. Na verdade, a dinamica desta ultima e
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notoria no campo da cultura, ciencia e formagao, congregando a quase totali-

dade das universidades e organismos de investigagao francofonos. Para se ter

uma ideia, a ACCT possui um orgamento de 58 milhoes de FF e 10 institutos

enquanto que a AUPELF-UREF possui um orgamento de 40 milhoes de FF e

280 institutos. Ou seja, uma base e esteios de natureza cultural que asseguram

a dinamica da Francofonia.

O exemplo do processo de institucionalizagao da Francofonia e pois signi-

ficative no que diz respeito a forma como se foi desenvolvendo nos ultimos 25

anos, merecendo da parte de Jean Louis Roy o comentario de que
“
un quart de

siecle cestpeu, dans 50 ans on aura davantage construit lafrancophonie” (7). No

caso da Lusofonia, talvez seja sensato considerar que nao e com projectos gran-

diosos tendencialmente inexequfveis, embora formulados com boas intengoes,

que se consegue recuperar um tempo supostamente perdido. Pelo contrario,

perde-se ainda mais tempo.

A ligao da Historia, inclusive do Presente, abre-nos assim a perspectiva

do problema do consenso historico na area lusofona—em ambos os sentidos

apontados no infeio deste estudo—apresentando-nos os eventuais elemen-

tos disfuncionais e efeitos desestruturantes. Heranga comum subvalorizada

ou mesmo desvalorizada, imagens reciprocas divergentes, opiniao publica des-

conectada, excessiva politizagao e personalizagao do processo, dinclmica tenden-

cialmente luso-brasileira, passividade dos Palses Africanos Lusofonos, todos estes

factores se conjugam e sao porventura fundamentos reais das dificuldades de

institucionaliza^ao da CPLP, a par dos que tern a ver exclusivamente com a

exequibilidade financeira e material do projecto, tendo em conta o numero e

a natureza das institutes simultaneamente previstas: Parlamento dos Povos

de Lingua Portuguesa, Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, Univer-

sidade dos Sete e Tribunal Arbitral.

Construindo o consenso

De acordo com o pressuposto de que a comunica^ao e o elemento que retarda,

mantem ou acelera o processo de relacionamento e interac^o social, o melhor

ponto de partida talvez esteja, para alem da necessaria despersonaliza^ao, na

reformula^ao do discurso politico, nomeadamente portugues e brasileiro, que

tern acompanhado o anuncio do projecto da Comunidade dos Pafses de Lin-

gua Portuguesa e tambem no abrandamento da dinamica tendencialmente

luso-brasileira. Em rela^ao ao primeiro vector, seria aconselhavel uma certa

cautela nas afirma^oes passfveis de serem conotadas com formas de neocolo-
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nialismo cultural e abandonar a formula comunidade de afectos e interesses e

a sua variante comunidade de lingua e afectos. De facto, a chamada insistente

aos afectos podera ser despropositada, uma vez que os verdadeiros amigos nao

necessitam de declarar constante e mutuamente a sua amizade e, no caso pre-

sente, tratando-se de relates internacionais, e por via de artiffcios lingufsticos

do discurso politico, os sentimentos e as emo^oes dificilmente condicionarao

ou se equacionarao com os interesses. A ser necessaria uma formula, talvez

fosse mais funcional a dos interesses e valores, dependendo estes ultimos da

concertaqao das sete memorias quanto a heran^a comum e das sete perspectivas

quanto ao futuro ou futuros possiveis. Quanto ao segundo vector, sera sem 1

duvida necessario implantar uma sinergia lusofona, que reproduza realmente

uma dinamica luso-afro-brasileira, que reconheqa e reproduza globalmente a

validade do conceito de lusofonia e em que se encontrem alinhados os moti-

vos que justificam um sistema de coopera<;ao lusofona, conforme Adriano

Moreira, referindo-se as redoes Portugal-PALOP, apontou ha ja alguns anos:

E facil procurar fazer coincidir tais motivos com os que caracterizam a ac^ao das

antigas democracias ocidentais colonizadoras de Africa, mas o que mais importa e

recriar uma motiva^ao especificamente portuguesa e dos africanos. Como e regra

nas relates internacionais, tais motivos precisam de se traduzir em interesses reco-

nhecidos comuns, e que um equilfbrio possa ser estabelecido na rela^ao a implan-

tar, podendo os encargos superiores numa area ser compensados com beneffcios,

nem sempre materiais, noutra area.

Uma revisao do conceito de Lusotropicalismo, relendo Gilberto Freyre e

divulgando a sua tese da originalidade e individualidade historica da adapta-

<;ao da Cultura Portuguesa a ambientes tropicais, criaria uma opiniao favoravel

ao integral aproveitamento de inumeros estudos e projectos elaborados no

perfodo colonial, que do ponto de vista tecnico e cientifico continuam ainda

hoje a ser validos para o Desenvolvimento dos Pai'ses Africanos Lusofonos.

Um terceiro vector seria a cria^ao de apoios eficazes a produqao dos agentes

culturais lusofonos, nomeadamente e sobretudo no campo dos audiovisuais,

com a produqao de filmes historicos e de adapta^ao de obras literarias, e de

documentarios sobre as mais variadas facetas da realidade social e ecologica

dos sete pafses, com especial incidencia em Africa numa primeira fase. A rea-

liza^ao de eventos culturais de impacto mediatico seria tambem uma compo-

nente importante, como por exemplo uma Bienal das Artes Lusofonas ou um
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Festival da Lusofonia aberto as mais variadas manifesta^oes culturais.

i
Finalmente, para aproveitar todas as potencialidades lusofonas, seria util

rever a proposta de Adriano Moreira na sequencia da observa^ao anterior—
duas estruturas federativas dedicadas a investiga^ao e ensino de questoes rela-

cionadas com o Desenvolvimento: “Um Instituto International da Lingua Por-

tuguesa, no qualpartitipariam por igual todos os Estados que a adoptassem como

forma de expressao geral do povo ouforma ofitial de expressao” e “uma Universi-

dade International Luis de Camoes” que rompesse com “conceitos, ou preconcei-

tos, da cldssica organizagao da investigagao e do ensino ,” congregando os varios

organismos vocacionados para o efeito, e que “ teria especialmente em vista os

cursos de especializagao, mestrado e doutoramento, baseados no acesso documental

e de experiencia que interessa a todos ’ (22; 82-84).

Estas estruturas sao ainda passfveis de serem criadas de raiz, preferencial

e necessariamente sob estatutos nao-governamentais, alterando-se-lhes os

nomes, ou entao projecta-las como uma unica que funcionasse como Instituto

de Coopera^ao. Tendo em conta um criterio geoestrategico e de descentrali-

za^ao e solidariedade lusofona, talvez a sua localiza^ao em S. Tome e Principe,

mesmo parcialmente, fosse uma hipotese a considerar. Contudo, este projecto

implicaria um certo tempo, o tempo necessario, de prepara^ao, concerta^ao

e montagem financeira que para todos seria vantajoso que se processasse no

ambito do moderno tipo de relates Universidade-Empresa.

Construindo assim o Consenso, estarfamos a lan^ar bases duradouras de

uma verdadeira Comunidade Luso-Afro-Brasileira, uma Comunidade Luso-

fona que consequentemente se projectaria politicamente na comunidade

internacional. Uma Carta da Lusofonia ,
reunindo um conjunto de princfpios

humanistas e universalistas, sintetizando os legados das tres identidades cul-

turais—Portugalidade, Brasilidade e Africanidade—poderia ser o contributo

lusofono para a emergente Filosofia do seculo XXI.

Notas

1 Comunica^ao ao Coloquio Construgdo e Ensino da Historia de Africa , Fundagao Calouste

i Gulbenkian, 7 a 9 de Junho de 1994.

2 A crftica do conceito de Lusotropicalismo enquanto ideologia tornou-se comum a partir

dos anos 50/60 no discurso anticolonialista e principalmente nos autores marxistas e neomarxis-

tas que produziram analises sobre a Africa Lusofona. Trata-se de um erro metodologico, de um
desvio de analise da realidade imposto muitas vezes pelo apriorismo politico. O Lusotropicalismo
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nao e uma ideologia, o Lusotropicalismo e uma teoria interdisciplinar de base sociologica (Gonsalves;

Bastide; Freyre; Moreira; Macedo).

3 Por exemplo, a preocupa^ao fundamental, que ainda hoje existe em Africa, de promover

a integra^ao do Direito Moderno com a pluralidade dos Direitos Tradicionais, para se processar

efectivamente a implanta^ao do Estado de Direito.

4 Para alem da vulgariza^ao dos Crioulos na Guine-Bissau, Cabo Verde e S. Tome e Principe,

a taxa de falantes da Lingua Portuguesa na Guine-Bissau, Angola e Mozambique parece nao

ultrapassar 1 5% do total da popula^ao de cada pais. Do ponto de vista demografico, a Lusofonia

em Africa (20 milhoes) e significativamente menor que a Anglofonia (200 milhoes) e que a

Francofonia (125 milhoes). Politicamente, este facto traduz-se em menor influencia no seio das

organizazoes internacionais.

5 Na perspectiva do Marketing, verifica-se um efeito de halo quando “uma das componentes

do produto pode ser registada tao incisivamente, para bem ou para mal, que o conjunto da per-

cepz&o se orientara nesse sentido” (Dayan 62).

6 O Congresso foi realizado em Mozambique, de 13 a 23 de Julho de 1967, a bordo do

navio Principe Perfeito, pela Uniao das Comunidades de Cultura Portuguesa, iniciativa de

Adriano Moreira. O 1° Congresso tinha sido realizado em Lisboa em 1964. O 3° Congresso,

marcado para o Brasil em 1969, nunca se chegou a realizar.

Obras Citadas

AAW. O mundo da edigao luso-brasileira. Lisboa: Publicazoes Europa-America, 1969. Impresso.

Aparecido de Oliveira, Jose. Entrevista com Carlos Pinto Coelho. Acontece. RTP2, Lisboa. 17

Fev. 1995. Televisao.

Bastide, Roger. Anthropologie appliquee. Paris: Payot, 1971. Impresso.

Beltran, Luis. O africanismo brasileiro. Recife: Pool Editorial, 1987. Impresso.

Bessa, Antonio Marques. A formagao da nova elite polltica portuguesa—os anos da revolugao, o

thermidor e a institucionalizagao. Lisboa: ISCSP, 1994. Impresso.

Chissano, Joaquim. Entrevista. Semanario. 19 Marzo 1994. Impresso.

Dayan, Armand. O marketing. Lisboa: Publicazoes Europa-America, 1988. Impresso.

Freyre, Gilberto. Insurgencias e ressurgencias atuais. Cruzamentos de sins e naos num mundo em

transigao. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1983. Impresso.

Gonzalves, Jose Julio. Gilberto Freyre—o socidlogo e teorizador do luso-tropicalismo. Lisboa:

Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1967. Sep. do Boletim 3 (1967): s.p.

Impresso.

Graza, Pedro Borges. “A informazao cultural de Portugal. (Introduz&o ao seu estudo no contexto

lusofono e internacional).” Estrategia 4. Lisboa: Instituto Superior de Ciencias Sociais e

Polfticas, 1992. 189-297. Impresso.

Klineberg, Otto. Psicologia social. 2 vols. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1967. Impresso.

Leite, Luis Ferreira. Introdugao ao direito da cooperagao. Lisboa: Moraes Editores, 1979. Impresso.

Lessa, Almerindo. Meridianos brasileiros. Lisboa: Junta de Investigazoes do Ultramar, 1960.

Impresso.

Macedo, Jorge Borges de. “O luso-tropicalismo de Gilberto Freyre—metodologia, pratica e

resultados.” Academia Internacional da Cultura Portuguesa 16 (1989): 91-127. Impresso.



FACTS AND FICTIONS OF ANTONIO LOBO ANTUNES 461

Moreira, Adriano. “Aspectos negativos da imagem reciproca de Portugal—Brasil.” Estudos

Politicos e Socials 1 (1967): 5-23. Impresso.

Moreira, Adriano et al. 2° Congresso das comunidades de cultura portuguesa. 3 vols. Lisboa: Uniao

das Comunidades de Cultura Portuguesa, 1970. Impresso.

. O novissimo principe. Braga: Intervemjao, 1 977. Impresso.

. “O poder cultural.” Nagao e Defesa 18 (1981): 43-51. Impresso.

. “O papel das pequenas potencias.” Estudos Politicos e Socials 10.3-4 (1982): 7-25.

Impresso.

. “Factores de coesao e dissocia^ao da na^ao portuguesa.” Estudos Politicos e Sociais 11.1-2

(1983): 7-25. Impresso.

. Condicionamentos internacionais da area lusotropical. Recife: Massangana, 1984.

Impresso.

. “Metodologia gilbertiana.” Comentdrios. Lisboa: Academia Internacional da Cultura

Portuguesa, 1989: 107-16 . Impresso.

Pereira, Armando Gonsalves. Da relagao luso-brasileira. Lisboa: Atica, 1963. Impresso.

Pinheiro, Joao de Deus. “Grandes eixos da polftica externa no Portugal de hoje.” Nagao e Defesa

45 (n.d.): s.p. Impresso.

Portugal. Boletim de informagao. Direc^ao-Geral de Comunica^ao Social / Divisao de Noticiario

23/10 (1990). Impresso.

. Programa do XI Governo Constitucional. Lisboa: Assembleia da Republica, 1988.

Impresso.

Roy, Jean Louis. Entrevista. Les nouvelles de lafrancophonie 8 (Avril-Mai 1995): 8. Impresso.

Simoes, Nuno. Actualidade epermanencia do luso-brasilismo. Lisboa: do Autor, 1960. Impresso.

Trigueiros, Luis Forjaz. O livro nas relagoes culturais entre Brasil e Portugal. Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 1985. Impresso.

Pedro Borges Gra^a e Professor Auxiliar do Instituto Superior de Ciencias Sociais e

Poh'ticas da Universidade Tecnica de Lisboa, onde lecciona as disciplinas de Historia

e Projec^ao da Cultura Portuguesa (na Licenciatura em Comunica^ao Social) e Pafses

Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (no Mestrado em Estudos Africanos). Entre

outros trabalhos publicou Fundamentos culturais dos paises africanos lusofonos (1997),

Gilberto Freyre na correspondence de Melville Herskovits: o luso-tropicalismo frente ao

afro-americanismo (2001) e A construgao da nagao em Africa (Ambivalencia Cultural

de Mozambique), editado em 2005. Actualmente investiga os condicionalismos socio-

culturais do desenvolvimento africano, os fundamentos culturais da identidade nacional

portuguesa e as relazoes culturais internacionais enquanto relates entre poderes culturais

nacionais. E-mail: bgraca@iscsp.utl.pt

PEDRO

GRAQA




