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Introdu~ao 

A reflexfo que queremos trazer aqui e transversal a algumas disciplinas envolvendo 
controversias teoricas que nao podem ser minimizadas. Antes de mais pretendemos 
abordar o espac;:o da lusofonia no interior da globalizac;:ao econ6mica e simbolica. 
A formulai;3.o deste objectivo implica as polemicas concepc;:oes de lusofonia e globalizac;:ao 
a que assodamos um segundo objectivo: reflectir sabre a capacidade dos Media, e dos 
seus conteudos, criarem dinamicas de cultura e criatividade. Esta perspectiva decorre da 
concepc;:ao, igualmente discutivel e problematica, de que ha, entre os pafses e povos que 
falam portugues, uma cultural comum, constitufda por imaginarios que 
sao simultaneamente partilhados mas tambem entendidos a partir de posic;:oes historicas 
- colonizador e colonizado diferenciadas. 

A discussao sabre a lusofonia e a existencia de um espac;:o lusofono esta associada, em 
Portugal, a visao imperial de centro OU a transferencia, administrada simbolicamente 
pelo Estado portugues, no sentido de Portugal como pafs europeu, interlocutor 
privilegiado para a Comunidade Europeia, dos pafses que falam portugues. T al coma 
escreve Boaventura Sousa Santos1 esta «imaginac;ao do centro» e um instrumento para a 
efectivac;:ao do projecto politico da lusofonia, mas e, OU pode Ser tambem, uma 
oportunidade para potenciar, dentro de sociedades cada vez mais globalizadas, 
conhecimento, experiencias e comuns e singulares. A noi;3.o de oponunidade 
esta bem visfvel nas areas de negocios e na «necessidade de escala» que as empresas por
ruguesas e brasileiras almejam atingir, mas tambem na preferencia dada, em condic;:oes 
semelhantes, pelos paises africanos de llngua oficial porruguesa a empresas portuguesas e 
brasileiras. :E nesta perspectiva que a lusofonia e tambem um projecro de negocios 
dentro de uma economia cada vez mais globalizada. As competencias lingulsticas, o 
conhecimento mutuo, as redes sociais que intercruzam estes palses e as diasporas dos 
seus povos facilitam, em muitos aspectos, a efectivac;:ao destas relac;:6es, cri~do um 
espac;:o regional no interior das redes globais. 

0 espac;:o da lusofonia e hoje, ainda, Uffi espa<;o de migrac;:fies posto que OS fluxos e, 
refluxos da colonizac;:ao e das p6s-independencias tenderam a acentuar-se a partir dos 
meados da decada de noventa. Se o Brasil tern hoje cerca de um milhao de cidadaos com 
nacionalidade portuguesa (IBGE, 2000) em brasileiros, cabo-verdianos e 
angolanos constituem, respectivamente, o primeiro, e quarto contigente de 
cidadaos imigrantes (SEF, 2006). Ao mesmo tempo, e segundo dados recentes, muitos 
portugueses tern vindo a deslocar-se para Angola a procura de trabalho e oportunidades 
numa economia em crescimento e com perspectivas de democratico. 

E na expectativa de aprofundamento democratico tendo como pano de fundo uma 
nova legislac;:ao e o fim do controlo e monop61io dos meios de comunicac;:ao social pelo 
Estado nos pa{ses africanos - que tern surgido mUltiplas dentro da CPLP visando 
a adequai;ao do sector publico a um nova panorama pautado pela entrada de 
operadores privados e a incorporac;:ao de tecnologias digitais. 

' SANfOS, B. de S. - Pela Mao de Alice -
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Antes de mais, consideramos que os Ivledia e os conteudos devem ser entendidos 
como grandes instrumentos para o dial.ago entre os homens e as culruras, apesar da 
concentrac;:ao empresarial dos centros de gestao e difusao dos fluxos de entretenimento e 
informa¢o. Em segundo lugar, somos da opiniao que a Comunicac;io e a Informac;:ao 
mediatizada tendem a criar um cidadao, simultaneamente reivindicativo da liberdade 
individual e defensor da fraternidade global, da tolerancia e da solidariedade. Em ter
ceiro lugar, a Comunicac;io e a Informac;:io mediatizada promove a criatividade, tanto 
no piano individual como colectivo, promovendo a imaginaife.o e a valorizac;:ao da inteli
gencia humana. Em quarto lugar, sao muitas as realidades «locais» numa «comunicac;:ao 
mediatizada global». Posto isto tudo, o grande desafio e produzir conteudos criativos e 
responsaveis e colocar os Media ao servic;:o da cidadania e do desenvolvimento sustentatel. 

1. Globalizac;ao, Media e dinamicas culturais locais: uma introduc;ao 

0 papel dos Media nos processos de globalizac;:ao tern vindo a ser equacionado a 
partir de diferentes pontos de vista desde os finais da decada de setenta, tendo como 
marco o relat6rio McBride publicado em 1980. Este relatorio enfatizou o desequilfbrio 
existente entre os fluxos de comunicac;:ao None/Sul, identificando as causas das assime
trias e propondo medidas com vista a criar uma Nova Ordem Mundial da Informac_;:ao e 
da Comunicac;:io. 0 papel dos Media e sobretudo dos conteudos veiculados pelos Media 
deram, ao longo destes anos, origem a um conjunto de discursos que atribuem ao capi
talismo financeiro desterritorializado a integrac;:io de todas as formas de cultura na eco
nomia e, sobretudo, a homogeneizaife.o simb61ica atraves da disseminac;:ao de uma cul
tura de consumo com base no american way of lif/. Sem negar as assimetrias de fluxos de 
comunicac;:io e informac;:ao entre o Norte e o Sule a centralidade dos !viedia na constru
c_;:ao de um pensamento hegem6nico, outros autores acentuam as oportunidades criadas 
pelos Media e os N ovos Media, ao abrirem espac;:os a novas express6es de criatividade e 
de cidadania cultural3

• Em 2000, no seu relat6rio anual, a UNESCO volta a enfatizar o 
papel dos Media, sobretudo das novas tecnologias da informacfio e da comunicaife.o (TIC), 
na cultura e no desenvolvimento humano, referindo a potencialidade destes meios 
quando utilizados como instrumento de politicas culturais alternativas, mobilizac;io 
social e veiculo de express6es culturais minoritarias e inovadoras. 

0 diagn6stico feito pela UNESCO e as posteriores recomendac;:6es estao em sintonia 
com um co.pjunto de estudos academicos, te6rico-empfricos, que relevaram a relac;:ao 
entre globalizac;:ao e cultura, atribuindo a esta Ultima conceptualizac;:6es e protagonismos 
cada vez mais diversificados e importantes. Assim, nos finais dos anos 80, do passado 
seculo e, em func;:ao do aprofundamento do conceito de globalizac;io - compreendida 
como interdependencia crescente entre povos, regi6es e paises em todo o mundo 4 ~ a 
Cultura ganha um papel determinante em diversas areas disciplinares. Reconhece-se que, 
apesar das quest6es econ6micas serem determinantes nas relac;:6es transnacionais, as 

1 JAMESON, F. -A Cultura do dinheiro: cultura e capital financeiro. Petr6polis, Vozes, 2001. 
3 Vide: FEATHERSTONE, M. - 0 Desmanche da Cultura. Sao Paulo, Nobel /SESC, 1995; CANCLINI, 

N. -A globalizarii.o imaginada. Sao Paulo, Iluminuras, 2003. 
4 GIDDENS, A - Sociologia. Lisboa, Fuuda<fe:o Calouste Gulbenkian, 2004, p. 693. 
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quest6es culturais, vinculadas aos Estados-nas;6es e as religioes locais, tendem a ser 
elementos, cada vez mais, condicionantes dessas relas;6es5

• Ao mesmo tempo que . a 
globalizacfto e um conjunto de estrategias hegem6nicas de conglomerados industriais e 
financeiros, de empresas de telecomunicas;6es e especializadas em entretenimento, 
a globalizacfto e, tambem, um local de imaginarios culturais - individuais, colectivos e 
nacionais - de paises dependentes e pobres. Esta realidade torna pertinente as interro
gas;6es sabre a existencia de uma cultura global

6 
gerada pelos ininterruptos processos de 

permuta de natureza multipla: dos fluxos econ6micos a movimentas;ao de indiv!duos e 
comunidades; da permanente circulacfto de inforinas;6es e imagens a partilha de conhe
cimentos e estilos de vida. Mas sera uma cultural global - uma cultura compartilhada 
por todos os povos e tradis;6es - ou uma cultura globalizada a partir de um centro ou 
centros hegem6nicos? Em que medida os Media, as industrias culturais e de conteudo 
contribuem para esta cultura global ou para a globalizas;ao da cultura? 

A resposta de Appadurai7 a esta quesrao aponta para cinco dimens6es de fluxos culturais 
globais, intrinsecamente interrelacionados, que designou etnopaisagens, mediapaisagens, 
tecnopaisagens,financiopaisagens e ideopaisagens. Cinco paisagens com dimens6es flufdas e 
imaginadas, em constante transformacfto, onde se valoriza os deslocamentos de pessoas, 
sejam turistas ou migrantes (etnopaisagens), as disponibilidades de uso e adaptacfto das 
tecnologiaS (tecnopaisagens), a volatilidade sensitiva dos capitais em mercados financeiros 
dispares (ji.nanciopaisagens), a capacidade de produzir informacfto e imagens e as disseminar 
atraves de dispositivos electr6nicos e comunicativos complexos (mediapaisagens), a proficiencia 
em gerar vis6es do mundo (ideopaisagens), quase todas a partir dos conceitos iluministas 
como a liberdade, a democracia ou a soberania. 

Appadurai atribui a estas cinco dimens6es a existencia de uma cultura global 
que, contudo, adquire caracteristicas locais em funcfto de factores hist6rico-culturais· e 
socioecon6micos. 0 investigador latino-americano Nestor Candini8 corrobora as 
dimens6es da cultura global, mas adverte que ao mesmo tempo que a globalizas;ao uni
fica e interliga atraves de uma agenda integradora e comunicadora, ela tambem hierar
quiza e exclui, por meio de uma agenda segregadora e dispersiva. No centro das dimens6es 
e tens6es, respectivamente enunciadas por Appadurai e Canclini, estao os dispositivos 
tecnicos e simb6licos da comunicacfto e da informacfto. T ambem Thompson9 e Gid
dens10 escrevem sobre o papel dos meios comunicacfto social e das novas tecnologias nas 
sociedades ditas p6s-modernas, de modernidade tardia OU p6s-industrias. Para estes 
autores, os Media, os Novos Media e as Tecnologias da Informa~o e da Comunica~o 
criaram, nas ultimas decadas, novas redes de comunicas;ao global, mas, complementar
mente, deram origem a formas de interaccfto local. Segundo Thompson11 se, por um 
lado, assistimos a imposicfto de padr6es globais de comunica~o ea difusao de um «pen
samento unico», ancorado na cultura dos Media, por outro lado, surgem cada vez mais 

1 Por exemplo, ROBERTSON, R. - Globalizariio: teoria sociale cultura global Petr6polis, Vozes, 1992, p. 19. 
6 FEATHERSTONE, M. - 0 Desmanche da Cultura. Sao Paulo, Nobel /SESC, 1995. 
7 APPADURAI, A. - Dimemfies Culturais da Globaliza¢o. Lisboa, Teorema, 2004, p. 50-64. 
'CANCLINI, N. -Aglobalizariio imaginada. Sao Paulo, Iluminuras, 2003, p. 167-192. 
" THOMPSON,]. B. -A midia ea modernidade: uma teoria social da m!dia. Petro polis, Vozes, 1995. 
'"GIDDENS, A - Sociologia. Lisboa, Funda~o Calouste Gulbenkian, 2004. 
11 THOMPSON,]. B. -A midia ea modemidade: Petr6polis, Vm.es, 1995, p. 135-158. 
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formas locais de aproprias:ao dessa mesma cultura, difundida de forma globalizada. Esta 
tese parece colher a sua confirmas:ao mais extremada nos atentados terroristas e, 
sobretudo, nas trajectorias daqueles que executam esses actos

12
• 

E na perspectiva da localizas:ao do global, que muitos autores, nomeadamente 
Barker13 fala de complementaridade entre mercados globais e mercados regionais dos 
Media, entendendo-a como um movimento importance de regionalizas:ao, com base na 
lingua, na cultura e historia comuns. Tal fenomeno, no interior da globaliza¢o, reflecti
ria o acentuar das diferens:as culturais (cultural discount), mas ao mesmo tempo, esta 
complementaridade proporciona a rentabilizas:ao economica e simbolica dessas diferen
s:as culrurais, atraves da crias:ao de nichos de mercado e de desenvolvimento ancorados 
na lfngua, na historia e imagin:irios partilhados. Estes produtos medi:iticos e mediatiza
dos funcionariam, simultaneamente, como agentes de globalizas:ao - ao proporem 
comportamentos, formas de consumo e valores simbolicos globais - e de aprofunda
mento regional, recuperando ou refors:ando espas:os simbolicos e culturais locais. Os 
filmes indianos produzidos em Bollywood, que localizam na India as historias, mas 
incorporam elementos da cultura global e as telenovelas brasileiras exibidas em Portugal 
ou no Japao, sao exemplos espedficos destas estrategias de regionalizar, globalizando. 

No entanto, e como escrevem Canclini, Martin-Barbero, Alasuutari, Sreberny e 
Srraubhaar, entre outros, o que e produzido no ambito do local/regional tende a ter um 
«valor» cultural e de mercado condicionado a periferia da globaliza¢o, siruas:ao que 
reflecte as assimetrias economicas, mas tambem as hierarquias culturais estabelecidas 
pelas elites, atraves dos consumos e do uso da llngua hegemonica, o ingles

14
• Assim, os 

mercados locais/regionais sao «nichos de mercado» culturais que permitem o cresci
mento, ate um certo limite, de empresas e de conglomerados direccionados para as cul
turas regionais. Uma realidade que, na perspectiva dos autores atr:is citados, constitui 
uma oportunidade para os paises perifericos imaginarem, reconstrufrem e fortalecerem 
um espas:o publico cultural. 

2. 0 papel do conhecimento e da· cultura na ({Estrategia de Lisboa» e os 
Paises da Lusofonia 

A perspectiva europeia sabre a globalizas:ao, concebida no conjunto de directivas que 
constituem a «Estrategia de Lisboa», define a globalizas:ao como um movimento de 
acesso generalizado aos mercados e ao consumo com base nas Tecnologias da Informa¢o e 
da Comunicas:ao (TIC), onde a cultura e os estilos de vida tendem a assumir nao so um 

12 ALLAN, S. - ]ournalis-m. Critical Issues. London, Open University Press, 2005. 
Ll BARKER, C. - Global Television: an introduction. Londres, Blackwell, 1997, p. 51. 
14 Vide: ALASUUTARI, P. - 0 conceiro classico de Media esca a rornar-se obsolero. Enrrevista a Anabela 

de Sousa Lopes e Carla Baptista. In: Revista1\1edia & ]ornalismo. 2005, n. 0 6; CANCLINI, N. -Ag!obalimfiio 
imaginada. Sao Paulo, Iluminuras, 2003; MARTIN-BARBERO, J. - Oflcio de cartdgrafa: travessia /atino
americana da con21micariio na cultura. Sao Paulo, Loyola, 2002; SREBERNY, A. - "TI1e Global and the Local 
in International Communications". In: DURHM, G. e KELLNER, D.M. (orgs.) - Media and Cultural 

Studies: Key Works. Oxford, Blackwell Publishing, 2006, p. 604-625. STRAUBHAAR, J. - "(Re)Asserring 
National Television and National Identity Against the Global, Regional, and Local Levels of World Television". 
In: DURHM, G. e KELLNER, D.M. (orgs.) - Media and Cultural Studies: Key Works-. Oxford, Blackwell 
Publishing, 2006, p. 681-702. 
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valor simb6lico identitario mas, tambem, um valor de mercado estrategico. Ao ter como 
referencia esta perspectiva, elaborada e assinada por todos os palses da Uniao Europeia 
na cimeira de Lisboa em Mar~ de 2000, deve-se relembrar os acordos do GATT 
(General Agreement on Tariffi and Trade), reafirmados pelo Uruguay Round em 1994, 
onde foram definidos os direitos sobre propriedade intelectual, a abertura do mercado 
audiovisual europeu as multinacionais, hem coma 0 fim das barreiras comerciais a 
prestacfio de servic;os privados nas areas da Educac;ao e Saude. A «Estrategia de Usboa)) 
para a Cultura e o Conhecimento surge desta forma como uma polftica concertada par 
todos os pafses integrantes da Uniao Europeia, tendo como horizonte o ano de 2010, 
com a finalidade de propiciar ambientes e desenvolver acc;6es no sentido de tornar os 
seus paises, e a Europa no seu conjunro, um espac;o onde o conhecimento, a cultura e a 
inovac;ao se tornariam o grande motor da economia. Como demonstram os relat6rios 
entao produzidos, todos os chefes de Esrado dos paises membros assumiram que as TIC 
deveriam estar no centro das polfticas para a sociedade do conhecimento - entendida 
como uma sociedade vocacionada para o desenvolvimento da culrura, das ciencias, das 
artes, mas tambem do turismo e das industrias da cultura e do conteudo obrigando-se 
os paises a realizar despesas publicas e incentivar investimentos privados que 
promovessem esse desenvolvimento. 

Independentemente das politicas comuns e nacionais implementadas pelos Estados 
membros, Como as que dizem respeito a uniformizac;ao do Ensino Superior e a 
acreditac;ao europeia dos diplomas, tornou-se evidente que, para alem das TIC, era 
necessario ter em conta o papel do sector cultural e criativo na construc;ao de uma socie
dade de conhecimento, competitiva e geradora de riqueza sustenravel. A fundamentar 
esta tese esteve, desde o inicio, duas ordens de factores. Primeiramente, os paises euro
peus detem no seu conjunto, em func;ao da sua hist6ria, os maiores patrimonies culturais 
m6veis e im6veis do planeta. Na medida em que os europeus se expandiram pelo 
mundo, e cruzaram continentes e culturas atraves dos seculos, 0 seu patrim6nio e de 
interesse para roda a humanidade e, potencialmente, consritui uma materia prima de 
impacro mundial. Em segundo lugar, o sector cultural e criativo encontra-se em expan
sao nos palses europeus, tendo contribuido em 2003, com 2,6% para o PIB comunitario 
e registado entre 1999-2003, um crescimento global de 19, 7%. A estes dados. acresce 
que em 2004, 5, 8 milhoes de europeus esravam empregados neste sector, que inclui as 
artes visuais, as artes do espectaculo, as bibliotecas, os arquivos, os museus, os sitios 
arqueol6gicos, todas as industrias culturais (filmes e video, televisao e radio, jogos de 
video, mlisica, edi9lo livreira e imprensa) e actlvidades criativas, como o design, a arquitectura e 
a publicidade, mas rambem, actividades correlatas como o rurismo e o ensino universitario. 

Os constrangimentos de um pals periferico a Europa e os on;amento~ publicos 
restritivos para a Cultura, o Audiovisual, a Educac;:ao e o Ensino Superior, tern condicio
nado o governo portugues na assuncfio desta Estrategia, apesar de ela estar integrada no 
programa do governo socialista. No entanto, os indicadores disponiveis demonstram que 
ha convergencia crescente na produ¢o e consumo de produtos culturais, na aquisic;ao de 
equipamentos media e multimedia, hem coma no acesso a Internet e a busca de conteu
dos on-line15

• Outras medidas sao, igualmente, sintomaticas, tais como determinadas 

is CARDOSO, G.et al - A sociedade em redeem Portitgal. Porco, Campo das Lecras, 2005. 
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directivas para o ensino secundario e superior (promover as Artes e as Novas Tecnolo
gias), a implanta<;:ao dos Programas de Bolonha, o incentivo a internacionaliza<;:fo da 
investiga<;:fo, as parcerias regionais e internacionais entre laboratorios e empresas de 
investiga<feo com o objectivo das institui<;:6es adquirirem escala nacional e internacional. 
Ainda neste contexto estao as parcerias entre o Ministerio da Cultura e os operadores, 
privados e ptiblico, de televisao no sentido de produzire~ contetidos em portugues e de 
os veicularem, de forma concertada, para os paises e comunidades de lingua portuguesa. 

Na expectativa de aprofundamento democrcitico - tendo como pano de fundo uma 
nova legisla<;:ao e o fim do controlo e monopolio dos meios de comunica<feo social pelo 
Esrado nos paises africanos - tern surgido mUltiplas ac<;:6es dentro da CPLP 
(Comunidade de Paises de Lingua Portuguesa) visando a adequa<feo do sector ptiblico a 
um novo panorama mediatico, pautado pela entrada de operadores privados e a 
incorpora<;:fo de tecnologias digitais. 

E, tambem, neste contexto, que podemos conectar a «Estrategia de Lisboa» com a 
«Lusofonia». Uma conexao que tendera a passar, necessariamente, por requisitos tecnicos 
e politicos, nomeadamente, a mobiliza<feo dos sectores ptiblicos e privados de todos os 
pafses que comp6em a CPLP e as respectivas comunidades de diaspora. No que diz 
respeito aos requisitos tecnicos, para alem da convergencia de suportes de produ<;:fo e 
distribui<feo por satelite, torna-se urgente a incorpora<feo do digital assim como a 
digitaliza<feo de contetidos, nomeadamente dos acervos em portugues, depositados nos 
arquivos, bibliotecas, centros de documenta<feo e museus de todos os pa!ses lusofonos. 
Neste sentido, sao exemplos, a digitaliza<feo dos arquivos da RTP e o Projecto Resgate, 
apoiado pela UNESCO e pelo governo brasileiro desenvolvido no Arquivo Historico 
Ultramarino, em Lisboa. 

Para a concretiza<feo desta conexao e, tambem, fundamental que, de uma vez por 
todas, se clarifique o que se entende por lusofonia. A Literatura ea Historia portuguesas 
encarregaram-se de dar corpo a um pensamento que legitimou e enalteceu a identidade 
porruguesa, onde Portugal emergiu como «identidade e pessoa fisica>~, simultaneamente, 
centro de um lmperio e periferia da Europa16

• Nas tres principais acep<;:6es que evocamos 
em seguida, mais ou menos centradas em Portugal e nos seus designios politicos e 
economicos, esrao presentes a ideia de lusofonia como local geogrdfico de paises que falarn 
a lingua portuguesa, a convic<feo que existe uma identidade espiritual!cultural numa 
cornunidade dispersa pelo mundo e a acrualiza<;:fo da concep<feo de Portugal como centro 
do Imperio. Esta tiltima concep<feo, que operacionaliza as ideias anteriores, refor<;:a a 
voca<;:ao privilegiada de Portugal como elo entre um centro, agora Uniao Europeia, e as 
periferias, os paises que falam portugues. 

Podemos concordar, no essencial, com Maria Manuel Baptista17
, professora da 

Universidade de Aveiro, quando escreve que a lusofonia sinaliza e encobte em Portugal o 

16 Vide: SANTOS, B. de S. - Pela Milo de Alice - 0 Social e o Politico na Pos-modernidade. Porto, 
Afrontamento, 1996; SANTOS, B. de S. - "Entre~ Prospero e Caliban: Colonialismo, P6s-colonialismo e 
Inter-Identidade". In: RAMALHO, Maria Irene - Entre Sere estar - Raizes, Percursos e Discursos da Identidade. 
Pono,Afrontamento, 2001, p. 23-85. 

17 BAPTISTA, M. M. - "A lusofonia nao e um Jardim: OU da Necessidade de "Perder 0 Medo as 
realidades e os mosquitos". In: Actas da Conforencia Internacional Comrmictlfiio e Lmofonia, promovida pelo 
Centro de Estudos de Comunicacfeo e Sociedade, 7 de Outubro de 2005. 
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Lugar do verdadeiramente 'niio dito : uma especie de espafo da nossa cultura, 
um buraco negro de reflexao, onde - com rarfssimas quase todas localizadas 
em centros europeus ou americanos de cultura portuguesa se ignoram, ou se reactua
lizam, dentro dos mesmos paradigmas, as rela<;6es instituidas aquando do Imperio 
Ultramarino18

• No entanto, e sem relativizar o que anteriormente foi dito, convem refe
rir que, a partir dos finais dos anos oitenta, inicio da decada de noventa, os programas 
politicos e os discursos oficiais portugueses comec;:am a ter em conta a efectiva<;ao de 
uma politica onde os Media puxariam a Cultura. Esta visao estrategica da Cultura asso
ciada aos Media, renova a ideia de cultura, ate entao muito associada as elites, e introduz 
uma visao de identidade lusofona fundada na perspectiva da cultura de massas, veiculada 
pelos meios de comunicac;:3.o publicos portugueses como a RTP Africa ea RDP Africa. 
Sao as reformas estruturais do campo dos Media levadas a cabo pelos XI e XII governos 
constitucionais, liderados por Cavaco Silva19

, nos anos oitenta, que irao permitir a con
substanciac;:ao desta politica. Os programas destes governos passaram a incorporar refe
rencias ao papel dos meios de comunicac;:3.o nomeadamente a televisao, RTP Interna
cional, e a radio - no espac;:o de lingua e cultura porruguesas. Nos dois governos 
seguintes, de Antonio Guterres (1995-1999; 1999-2001), estes desfgnios da politica 
portuguesa para a lusofonia apoiam-se na reforma de organismo publicos vocacionados 
para a cooperac;:3.o (por exemplo, Instituto Cam6es e Secretaria de Estado da Coopera
c;:ao) e pela constituic;:3.o da CPLP a 17 de Julho de 1996. Ao mesmo tempo, atraves de 
agendas de investimento, o governo abriu linhas de apoio aos empres:irios que 
pretendessem actuar nesses paises e conclamou as grandes empresas de capitais publicos 
e privados a internacionalizarem-se no espac;:o de lingua portuguesa. 

Vale a pena lembrar que, aquando a instituic;:ao da CPLP, os discursos proferidos 
pelos governantes dos cinco paises participantes, apontam para estrategias politicas 
diferentes. Assim, enquanto os presidentes dos paises africanos frisaram a necessidade de 
uma cooperac;:3.o economica efectiva, longe das emo<;6es passadistas, os presidentes de 
Portugal (Mario Soares) e do Brasil (Fernando Henrique Cardoso), sem descurar as 
relac;:oes economicas, salientam o papel dos Media e da cultura quer como factor de 
aproximac;:3.o das comunidades, quer como motor das novas economias globalizadas20

• 

E neste sentido que se insere, no funbito da constituicrao da CPLP, o Forum das Comuni
cac;:oes, que reuniu, em encontros paralelos profissionais dos Media e da Cultura. 

Na perspectiva portuguesa, alguns factores contextuais envolveram estas acc;:oes, 
nomeadamente, a melhoria dos indices de desenvolvimento que se reflectiram nos 
consumos de Media e da Cultura e o infcio da actividade dos operadores privados de 
televisao que abriram o mercado mediatico a novos investimentos, criando nao so siner
gias em areas tradicionais nomeadamente na edic;:3.o de livros - como promovendo 
novos produtos e publicos da cultura. Como prop6e Antonio Barreto21 apesar das oscila
c;:oes que os dados estadsticos sobre os consumos evidenciam, e o papel central da televi-

1
" CUNHA, I. F. - "Nose os Outros nos artigos de opiniao da imprensa portuguesa". In: Lusotopie. 1997, 

p. 435-467. 
1
' SILVA, A. C Politica II. Lisboa, T emas e Debates, 2004. 

2° CUNHA, I. F. "Nose os Outros nos ardgos de opiniao da imprensa pormguesa". In: Lusotopie. 1997. 
p. 435-467. 

21 BARRETO, A. (coord.) -A situariio Social em Portugal 1960-1999. Lisboa, ICS, 2000, p. 58-75. 
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sao no lazer dos portugueses, verifica-se que ha uma nova gerac;ao, mais educada e cos
mopolita, que desperta para novos consumos culturais. Um outro factor contextual, nao 
menos importante, e a entrada de Portugal na rota das migrac;6es internacionais, que 
alteraram a composic;ao etnica, social e cultural do pais. Recorde-se que, em 1996, 
Portugal tinha 172 912 estrangeiros residentes, sendo que 10 anos depois sao mais de 
meio milhao, dispersos por cerca de 18 nacionalidades, e agrupados em tres grandes 
comunidades, a brasileira, a ucranianos e a cabo-verdiana. 

3. Um caso Lus6fono: as rela~6es Portugal-Brasil 

As relac;6es Portugal-Brasil, com larga tradic;ao de estudos nas academias portuguesas 
e brasileiras, constituem um estudo de caso na perspectiva da gerac;ao de imaginarios e 
simbologias entre pessoas e povos, com 500 anos de HistcSria comum e igual numero de 
anos de mutuos equ!vocos partilhados. As relac;6es Portugal-Brasil ao longo destes cinco 
seculos sao, tambem, Um potencial estudo de Caso para OS entraves e potencialidades a 
efectivac;ao de uma «Estrategia de Lisboa» - fundada na cultura, no patrimcSnio e no 
conhecimento - extensive! ao espac;o de lingua portuguesa. 

Optamos, neste artigo, por . referenciar alguns aspectos das relac;6es recentes, tendo 
consciencia, que a eleic;ao de determinados episcSdios histcSricos e culturais, em 
detrimento de outros, caracterizam uma construc;ao academica, pass!vel de discussao. 
Neste arriscado percurso, reporta-se a autores reconhecidos que, ao longo destas ultimas 
decadas, reflectiram sobre a cultura no mundo globalizado, assumindo a complexidade 
relacional dos povos, que vao das histcSrias de dominac;iio a criac;ao de imaginarios h!bri
dos e sincreticos22

• 

Os imaginarios e as simbologias desta relac;ao despontaram, em 1500, com a chegada 
das naus de Pedro Alvares Cabral ao Brasil e, sobretudo, na descric;ao que o cronista Pero 
Vaz de Caminha faz desta chegada. E a partir desse contacto inicial que muitos dos 
«esterecStipos», no sentido positivo e pejorativo do conceito, se forjaram. Nesse momento 
iniciaram-se as processos que deram forma aos imaginarios coloniais portugueses, em 
grande parte absorvidos e consolidados pelas elites coloniais, mas tambem pelas 
literatura e histcSria de Portugal e do Brasil. Basta recordar, como exemplo, a tensiio 
constante que envolveu a percepc;ao dos 1ndios brasileiros - documentada na literatura, 
legislac;iio, discursos religiosos e outras manifestac;6es ardsticas - ora como pessoas boas e 
ingenuas, ora coma seres malevolos e lascivos. A mesma tensao, encontra-se, tal coma em 
outros espac;os coloniais, na representac;io dos negros, e da escravatura, invocando a 
civilizac;ao e a religiao para justificar a dominac;io do homem branco sobre as niio 
brancos. A Literatura e a HistcSria portuguesas do seculo XVI ao seculo XX, estao 
povoadas de imagens de brasis imaginados e de referencias a multiplas percepc;6es -
adquiridas par vivencias au par mediac;ao - coma as transmitidas pela evangelizac;ao 
jesufrica, pelos relatcSrios das capitanias, mas tambem, nos autos de Gil Vicente e nos 
escritores que integraram correntes literarias °distintas. 

22 Vide: FEATHERSTONE, M. - 0 Desmanche da Cu!tura. Sao Paulo, Nobel /SESC, 1995; 
CANCLINI, N. - A g!oba!izafiio imaginada. Sao Paulo, Iluminuras, 2003; GIDDENS, A. - Socio!ogia. 
Lisboa, Funda<;iio Calouste Gulbenkian, 2004. 
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Ate ao seculo XIX, as elites brasileiras mantiveram uma proximidade a Cultura 
portuguesa, nfo so em func;:fo das disposic;:6es que dificultaram a autonomia cultural da 
colonia mas, tambem, devido a permanencia da carte no Rio de Janeiro. No final do 
seculo XIX, com a independencia, diversificam-se as influencias europeias no Brasil, com 
especial impacto para a francesa e a norte-americana. Durante todo o seculo XX, a 
presenc;:a e imporrancia de Portugal no Brasil decresceu em termos efectivos. Por outro 
lado, OS portugueses que procuraram 0 Brasil na prirneira metade do seculo, vigencia do 
Estado Novo, eram maioritariamente camponeses, pobres e analfabetos. 0 Brasil que os 
acolheu ja era muito diferente dos imaginarios existentes em Portugal sabre os 
brasileiros. Encontraram um pais em acelerado processo de urbanizac;:ao e industriali

zac;:ao, influenciado pelos Estados Unidos, povoado por muitos· imigrantes originarios de 
varias nacionalidades que, ao chegarem, adquiriam a nacionalidade brasileira e se inte
gravam. Os portugueses constituiam mais um dos muitos grupos e a sua origem campo
nesa alimentou estereotipos onde prevaleceram as imagens de um povo rrabalhador e 
resignado, vivendo na cidade mas mantendo a sua ruralidade, culturalmente situado no 
mito da heranc;:a civilizadora e no conservadorismo religioso

23
• A ideologia Salazarista 

acalentou estas imagens esterotipadas que foram, maioritariamente, incorporadas pelos 
emigrantes portugueses, ao mesmo tempo que originaram as percepc;:6es dos brasileiros 
sabre os portugueses, ate meados do seculo XX. Uma realidade que, contraditoriamente, 
nao impede que muitos portugueses brilhem nas artes e nas letras, sendo apontados 
coma impulsionadores de novas express6es artisticas no teatro e nos Media brasileiros

24
• 

Deve-se ainda salientar as relac;:6es entre as elites portuguesas e as brasileiras durante 
o Estado Novo portugues, sobretudo, arraves da cultura cultivada e dos intercambios 
universit:irios. 0 exemplo da participac;:fo dos portugueses na Semana da Arte Moderna 
de 1922 e a apropriac;:ao que o salazarismo fez dos escritos de Gilberto Freyre (Casa 
Grande & Sanzala, 1933) sfo exemplos, insofismaveis dessa relac;:ao. A participac;:ao de 
Antonio Ferro, ministro de Salazar, no evento que celebrava cem anos de independencia 
do Brasil, permitiu-lhe reconhecer uma outra forma de «fazer cultura/5

• Por outro lado, 
os escritos de Gilberto Freyre e o conceiro de Lusotropicalismo abriu um espac;:o te6rico, 
conceptual e ideologico de justificac;:ao do colonialismo tardio portugues, ao 
proporcionar elementos que valorizavam o «modo especial dos portugueses colonizarem» 
e se relacionarem com o Outro nos tropicos. 

0 25 de Abril de 1974 em Portugal e o endurecimento, na mesma epoca, da 
ditadura militar no Brasil, fez com que as relac;:6es entre portugueses e brasileiros se 
aprofundassem, curiosamente, no dominio das industrias culturais e da comunicac;:ao de 
massa. As raz6es podem ser encontradas no facto de que muitos exilados brasileiros 
terem vindo para Portugal - e eram intelectuais ligados ao ensino superior, as industrias 
culturais, ao teatro (par exemplo, Jose Celso e Augusto Boal) e ao cinema (Glauber 
Rocha) - coma pela abertura dos mercados portugueses a outro tipo de consumos, 

23 PAULO, H. - "Aqui tambem e Portugal". In: A Co!Onia do Brasil e o Salazmismo. Coimbra, 
Quarteto, 2000. 

24 COSTA, C. -A presenra portuguesa no Arquivo Miroel Silveira da USP. Sao Paulo, Projecto de P6s
Doutoramento, 2006. 

25 CASTRO, F. -Ao fim da Memoria, 1906-1939. Lisboa, Verbo, 1986. 
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nomeadamente no que toca a editora<fio, a MPB (Milsica Popular Brasileira) e a conteudos 
televisivos, como a telenovela. 

Neste contexto, enunciam-se alguns dos dados disponfveis que permitem com
preender os movimentos humanos, entre Portugal e Brasil, da historia recente. Entre 
1900 e 1960, mais de 57 000 portugueses chegaram ao Brasil (IBGE) e existem hoje, 
mais de 35 milh6es de luso-descendentes e um milhao de pessoas com nacionalidade 
portuguesa. Em 1980, encontram-se em Portugal com documento de residencia, cerca 
de 3 500 brasileiros. Em 1996 o Servic;:o de Estrangeiros e Fronteiras regista 20 000 
nacionais desse pals, valor que cresce para 40 000 em 2001, ap6s o que se designou 
«segunda vaga de imigrac;:3.o» de brasileiros em Portugal. Em 2006, os brasileiros com 
residencia em Portugal sao cerca de 200 000, para alem daqueles que se encontram em 
situac;:ao irregular. Se a estes nlimeros se acrescentar os movimentos que envolvem pes
soas em turismo, neg6cios e estudos, nos dois paises, teremos a dimensao exacta dos 
contactos humanos entre portugueses e brasileiros. Por outro lado, e dadas as dimens6es 
e a populac;:ao existentes em Portugal, consegue-se captar ate que ponto a presenc;:a do 
Brasil se tornou vislvel no pequeno pals que e Portugal. 

4. Brasil-Portugal: quando a «periferia» se torna o «Centro» 

A telenovela brasileira exibida em Portugal ha mais de trinta anos e, para o bem e 
para o mal, o produto que mais contribuiu para reactualizar os imaginarios portugueses 
sobre o Brasil. Os estudos sobre difusao e recepc;:3.o da telenovela brasileira em Portugal, 
apesar de nao serem muitos, mostram com clareza o impacto deste produto na vida 
privada e publica dos portugueses

26
• Outros estudos,27 ao confrontarem os imigrantes 

brasileiros com as suas imagens veiculadas na imprensa e na televisao, mostraram que a 
telenovela e a5 apropriac;:6es que proporcionou ao longo destes anos, e continua a pro
porcionar, condiciona a percepc;:ao que os portugueses, homens e mulheres, tern dos 
imigrantes brasileiros. 

As mesmas pesquisas demonstram, tambem, que os meios de comunicac;:fo 
portugueses tendem a privilegiar enquadramentos subtis, onde os brasileiros estfo asso
ciados a estere6tipos, tais como a malandragem, para os homens, e a sensualidade e 
exotismo, para as mulheres. Por outro lado, os brasileiros que chegaram, atraldos por 
contactos e imagens veiculadas no Brasil por revistas ou programas de TV, deparam-se 
em Portugal, com um pals a duas velocidades: por um lado, um pals cosmopolita e de 
oportunidades, por outro um pals socialmente estratificado e de mercados pouco desen
volvidos. 

26 Vide: PERIN, I. - "Das lmagens dos Media aos Media: fragmentos do espai;o lusofono". In: Anudrio 

Internacional de Cormmicar;iio Lusofona: Comunicar;iio, Identidades, Migrar;oes e Culturas na Lusofonia. Sao 
Paulo, INTERCOM, 2005, p. 9-31; LAGES, M. e POLICARPO, V. - Os imigrantes ea popular;iio portuguesa 

imagens reciprocas e andlise de sondagem. Lisboa, ACIME, 2006. 
17 Vide: VALDIGEM, Catarina - "Usos dos Media e Identidade: Brasileiras num salao de Beleza". 

In: Revista Media & ]ornalismo. 2006, n. 0 8, p. 55-78; FILHO, W. S. - "lmigrames brasileiros: imagem, 
tendencias esteticas e dinimicas de represemac?o". In: FERIN, Isabel -A Televisiio das Mu/heres: ensaios sobre a 
rece;riio. Lisboa, Quimera I Bond, 2006, p. 131-165. 
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Este confrontO de imaginarios, no espac;:o portugues, e Um desafio para OS portu
gueses e para os brasileiros, quer no que coca as motivac;:oes e satisfacr6es individuais que 
levaram a imigrac;:ao, quer no estreitamento das relac;:oes entre OS dois povos e pafses. 
Outras investigac;:6es28 mostram que os brasileiros sao os imigrantes melhor acolhidos em 
Portugal, independentemente das sicuacroes xen6fobas e discriminat6rias de que sao 
alvo29

• Os brasileiros consticuem, ainda, um dos grupos que mais remessas de dinheiro 
enviam para o pafs de origem e, ao mesmo tempo, sao aqueles que, em Portugal, mais casam 
e adquirem a nacionalidade. Escudos qualitativos30 demonstram, que a percepc;a_o 
dos imigrantes brasileiros sobre Portugal, oscila entre a desilusao e o contentamento. 

Em simultaneo, as politicas governamentais para a imigrac;:ao, nestes Ultimos anos, 
apontam para dois enquadramentos fundamentais: um enquadramento cultural e um 
enquadramento politico. No primeiro, sublinha-se a complexidade do fenomeno que 
cruza, no territorio portugues, as herancras culturais do passado e do presence, subli
nhando-se a importancia dos legados culturais afro-americanos e mediterranico-atlanti
cos para a revitalizac;ao da cultura portuguesa. No segundo, ressalta-se o contributo da 
imigrac;:ao para a economia e a demografia, assumindo-se que os imigrantes brasileiros 
sao, na generalidade, mao-de-obra jovem e especializada, habicuada a mercados de tra
balho concorrenciais e voliteis. Destaca-se, ainda, o papel da imigrac;ao no reforc;o das 
relac;6es econ6micas e politicas entre os dois pafses e das relac;:Oes que por um lado Por
tugal pode estabelecer, atraves do Brasil, com America Latina e, por outro as que o Brasil 
pode, atraves de Portugal, com a Europa. 

E dentro destes enquadramentos que se pode compreender as novas estrategias de 
aproximac;:ao Portugal-Brasil, que passam a aliar economia e cultura como pre-condic;ao 
de sucesso, tal como foi preconizado pelas directivas da «Estrategia de Lisboa». Neste 
entendimento, a cultura torna-se uma ferramenta crucial para o crescimento socio-eco
n6mico dos paises ao valorizar os individuos e as suas praticas culcurais. T al pro
porciona, tambem, ao mesmo tempo, a revitalizac;:ao das formas de expressao e a sua 
rentabilizac;:ao econ6mica quer atraves do turismo, quer por meio das artes e das indils
trias culturais e de contetido. 

No entanto, a diversidade e potencialidade da materia-prima cultural est:i con
dicionada pela existencia de novas pratica culturais, econ6micas e tecnol6gicas. Entre os 
factores culturais sobressai a superac;ao das priticas que reproduzem os estere6tipos 
presences em demasiadas situac;6es de comunicac;:ao interpessoal e institucional sobre a 
forma de produtos e criac;6es culturais. Em segundo lugar, esta a capacidade de ultra
passar os entraves polfricos, econ6micos e diplomaticos que bloqueiam a criac;ao de um 
espafo regional com identidade propria nos processos de globalizafai1

• Em seguida, e 
necess:irio generalizar uma educac;ao intercultural que permita o surgimento de espfritos 

28 LAGES, M. e POLICARPO, V. Os imigrantes ea popu!ariio portuguesa imagens reclprocas e andlise de 
Jun.uu.xr:u.>. Lisboa, ACIME, 2006. 

MACHADO, I., R. Identidade e subordinafii.O activa. Uma etnografia dos brasileiros 110 Porto, 

Portugal Trabalho apresentado ao III Premio ABA- Ford de Direiros Humanos no Recife, 2004. 
30 Veja-se PERIN, I. (coord.) -A Televisiio das lvfulheres: Ensaios sobre a RecePfiio. Lisboa, Quimera/Bond, 

2006. 
31 SANTOS, B. de S. - "As oportunidades lusofonas". In: Rua Larga. Coimbra, Reitoria da Universidade 

de Coimbra, 2005, n.0 7, p. 49. 
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empreendedores capazes de explorar os nichos de mercado geo-linguistico e cultural. Ao 
mesmo tempo, a intensifica¢o dos fluxos entre universidades, laborat6rios e centros de 
investiga<;fo portugueses e brasileiros devem promover aprendizagens de convivencia e 
capacidade de trabalho cooperativo entre pessoas e instituic;6es. 

Dentro desta perspectiva destacam-se OS imimeros eventos bilaterais, em todas as areas do 
conhecimento e da cultura, que mobilizam cada vez mais pessoas de ambos os paises e, por 
vezes, mas ainda nao suficientemente, de outros paises de lingua oficial portuguesa. Neste 
dom{nio, citam-se, ainda, as co-produc;6es de cinema e televisao, as mostras de arte, que 
envolvem artistas de ambos os pa{ses, presenc;as nas feiras de livros realizadas em Portugal e no 
Brasil. Por Ultimo, considere-se que os meios de comunicac;io, alternadvos e mainstream, 

tanto ptiblicos coma privados, podem ter um papel crucial no aprofundamento dos 
intercimbios cognitivos, no ambito da informatfe.o, da cultura, da ciencia e do entretenimento. 

Conclusoes em forma de Projecto: Plataforma Lus6fona de Partilha de 
Cantell.dos e a TV CPLP 

As relac;6es Portugal-Brasil, ao longo destas ultimas decadas, exemplificam a 

concep<_;:fo, defendida por variados autores
32

, tais coma Featherstone e Barker, de que o 
fen6meno da globalizac;ao apresenta movimentos importantes de regionalizac;ao dos 
mercados com base na lingua, na cultura e hist6ria comuns. As mesmas relac;6es 
demonstram, tambem, tal coma referimos anteriormente, as potencialidades e dificulda
des de uma extensao da «Estrategia de Lisboa» aos paises e comunidades que falam por
tugues. Esta concepc;ao politica da lusofonia, que ja esteve presente na funda¢o da 
CPLP, seria agora revigorada pelo investimento no sector cultural e criativo com resulta
dos no desenvolvimento locale regional sustentavel de cada pais e comunidade de diaspora. 

E neste contexto e com estes objectivos que a UNESCO e a CPLP tern vindo a 
trabalhar no projecto «Plataforma Lus6fona de Partilha de Conteudos e TV CPLP». 
Este projecto, que visa atingir todos os publicos dos paises que tern o portugues coma 
lingua oficial, objectiva produzir, co-produzir e trocar conteudos de televisao via satelite 
e Internet. No rascunho do projecto, assume-se que a radio e, ainda, o grande meio de 
comunicac;ao nos pa{ses africanos de lingua portuguesa mas, no entanto, preve-se que 
num futuro pr6ximo, a televisao primeiro e a Internet em seguida, aumentem a sua 
penetrac;ao junta da populac;ao urbana. 0 projecto congrega os operadores publicos de 
televisfo de Angola, Brasil, Caba-Verde, Guine-Bissau, Mo<_;:ambique, Portugal, Timor
Leste e Sao Tome e Principe e encontra-se aberto a contributos e parcerias de outras 
instituic;6es, tais coma universidades, centros culturais e tecnol6gicos de investiga<;[o. 
Desta forma, objectiva-se privilegiar tres categorias de conteudos, a Educac;ao, a Cultura 
e a Cooperac;ao T ecnica. Esta estrutura organizacional estci fundamentada na disponibi
lidade digital dos conteudos facultados pelos integrantes da rede e pretende circular em 
diversos suportes, da televisao ao video e a Internet. Ao mesmo tempo, pretende dar 
capacidade de decisfo a todos os operadores publicos de televisao, que poderfo seleccio
nar, de forma aut6noma e descentralizada, os conteudos que integrarao as suas grelhas 

32 Vide: BARKER, C. - Global Television: an introduction. Londres, Blackwdl, 1997; FEATHERSTONE, 
M. - 0 Desmanche da Cultura: globalizariio, posmodemismo Sao Paulo, Studio Nobel, 1997. 
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de programa¢o. Por outro lado, esta estrutura pretende facilitar a entre par
ceiros e a realiza¢o de acordos bi-laterais ou multi-laterais, em fun¢o dos interesses 
expressos por cada um dos seus integrantes. 

Neste momento, e ap6s a realiza¢o de uma conferencia realizada em Lisboa, no 
inicio de Marc;o, a rede que constitui esta Plataforma Lus6fona de Partilha de Con
teudos de Televisao e TV CPLP, ja definiu tes estrategias prioritarias para a sua actua<;ao: 
desenvolver uma maior coopera<;ao entte operadores privados; incentivar a divulgac;ao de 
conteudos partilhados e promover as co-produc;6es. Em simultaneo, foram enunciados 
os objectivos imediatos das instituic;6es participantes como sejam: melhorar os padr6es 
tecnicos e profissionais dos Media e de seus profissionais; estimular a diversidade de 
conteudos televisivos; assegurar a independencia editorial; promover a livre circulac;ao de 
informas;ao e a liberdade de expressao no espac;o da CPLP; fortalecer o respeito mutuo e 
a compreensao da diversidade cultural. 

T ratando-se de um Projecto, a Platafurma Lus6funa de Parrilha de Conteudos de T elevisao, 
depende de fundos ja disponibilizados e daqueles que poderao vir a ser angariados. Assim, 
esperarnos que o projecto adquira a sua dimensao de ac<;ao, tornando-se uma opormnidade 
para um espafo regfonal com identidade propria nos processos de globalizafii.o33 na medida 
em que permmra os lac;os entre paises de lingua portuguesa e contribuir para o 
aprofundamento da democracia nos paises africanos. Permitira, ainda, um maior 
conhecimento de cada um dos paises integrantes da CPLP e das comunidades de 
diaspora, nao s6 a dos conteudos diversificados veiculados como criara oportunidades 
de treinar equipas multidisciplinares e multi-nacionais com experiencias de vida e 
expectativas dispares sobre o espac;o da lusofonia. Nao e, ainda, de desprezar que, em 
fun¢o desta plataforma, surja, em todos os paises e comunidades da diaspora, um novo 
mercado da cultura e das artes, puxado pelos meios de comunica¢o, da publicidade e 
das industrias da cultura e afins, em consequencia do estreitamento de relac;6es bilaterais 
e multilaterais, mas tarnbem promovidas pelos movimentos de pessoas entre paises. 
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