


Cadernos de Geografia, n. • 19, 2000 
Coimbra, F.L.U.C.. pp. 83-95 

PORTUGAL E BRASIL: AS A VENTURAS DE UMA RELA<;AO 

Norberto Pinto dos Santos 1 

R ESliJ\110 

As rela~oes entre Portugal e o Brasil sao tao desmedidas quanto inconstantes, ora importantes e 
imprescindiveis, ora devassadas e olvidadas. Pretende-se salientar como as rela~oes entre os dois paises 
sao um fen6meno institucionalmcnte importante e sempre marcante no di a-a-dia de muitos portugueses 
e brasileiros. Efectuar uma \ iagem breve que integre uma espacio-temporalidade das re la~oes s6cio
-culturais entre as gentes dos dois paises e o intuito primeiro deste texto. Sublinhando as influencias 
transatliinticas atraves de alguns trechos de literatura, utiliza-se a emigra~ao eo regresso de portugueses 
do Brasi l para expressar essa realidade e salienta-se uma acultura~llo, proveniente das terras de Vera 
Cruz, atraves de varias manifesta~oes culturais e pessoais. Procura-se, assim, identificar a importiincia 
da interlocu~ao entre duas sociedades que, embora irmas, assumem posturas culturais tao opostas, mas, 
tambem, tao integraveis. 

REsUME 

Les relations entre le Portugal et le Bresil sont aussi demesun:!es qu'inconstantes, tanto! importantes 
et immanquables tan tot violentees et oubliees. On pretend ici mettre en relief que les relations entre les 
deux pays sont un phenomene institutionnellement important et toujours marquant au jour le jour de 
bien de portugais et de bresiliens. Faire un bref voyage qui integre une spacio-temporalite des relations 
socio-culturelles entre les gens des deux pays c'est le premier objectif de ce texte. En soulignant les 
influences transatlantiques a travers quelques extraits de Ia production litteraire, on uti lise !'emigration 
et le retour des portugais pour manifester cette rca lite et on met en \a leur une acculturation, dont les 
origines sont les terres de Vera Cruz, a travers plusieurs mani festations culturelles et personnelles. On 
cherche, ainsi , a identifier !'importance de !'interaction entre deux soc ietes qui, malgre leur parente, 
assument des attitudes cul turelles si opposees mais, aussi, si integrables. 

ABSTRACT 

The re lations between Portugal and Brazi l arc as immoderated as inconstant, sometimes significant 
and unavoidable sometimes fo rced and forgotten. One claims here to highlight that the relations 
between the t\\O countries are a phenomenon institutionally signiticant and important to many 
Portuguese and Brazilian's. The aim of this text is to show the spacio-temporality of sociocultural 
relations between people of the two countries. Pointing out the transatlantic influences through some 
extracts of the literary production, it is used the emigration and the return of Portuguese to cxpre_;s th is 
reality and to emphasize an acculturation, whose origins are the lands of Vera Cruz. through several 
cultural and personal events. The text seeks, thus. to identify the importance of the interaction between 
two societies which. in spite of their relationships. assume so opposite cultural attitudes but, therefore. 
so integrable. 

1 Centro de Estudos Gcogn!ficos de Coimbra, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra 
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Como se pode ver na literatura portuguesa, o brasi
leiro e, de facto, 0 portugues em ferias ou regressado do 
Brasil e e associado a uma imagem marcadamente cari
catural. 

Em Portugal, o brasi/eiro e durante muito tempo -
todo o seculo XIX e ate a decada de oitenta do seculo XX, 
momenta em que comec;am a chegar os imigrantes oriun
dos do Brasil e a regressar dai menos portugueses -
motivo de chacota, apenas minorada pelo dinheiro que 
dava a ganhar a muitos dos que ficaHm. A literatura e, 
alias, disso um bam exemplo. Antonio Jose da SILVA 
m ete a ridicule o mineiro de torna-viagem; CorTeia 
G AR<;AO evoca os trabalhos sofridos na rop; Filinto 
ELiSIO troc;a do pedreiro de Samarda, regressado r ico, mas 
lorpa; Camilo Castelo BRANCO caricatura o brasileiro 
novo-rico, pretensioso e boc;al das terras nortenhas; 
Aquilino RIBEIRO usa tambem as marcas tradicionais do 
espalhafato de novo-riquismo e dos aneis de brilhantes. 

Outras perspectivas menos pejorativas sao-nos ofere
cidas tambem atraves da literatura. E o caso de Jaime 
CORTESAO ao referir que "a emigrac;ao para o Brasil, com 
o seu cortejo de trabalhos e saudades, imprimiu, desde o 
seculo XVIll, fe ic;ao propria ao Cancioneiro portugues". 
Tambem Ec;a de QUEIROS nos mostra a feic;ao maltratada 
e achincalhada do hrasileiro, nao deixando, todavia de 
nos indicar o caminho para uma leitura CO!Tecta da acultu
ra<;ao sofrida por muitos portugueses no Brasil. 0 proprio 
Camilo Castelo BRANCO (em Seroes de Miguel de Seide 
J oao Palhares) nos oferece uma aura sentimental para o 
brasi/eiro. 

Quer dizer, a sociedade portuguesa esta, desde os 
ultimos dois seculos, imbuida de modos de fazer de urn 
espirito hrasileiro, que em muito tern contribuido para a 
formac;ao do Ser Portugues . Tanto mais se pensarmos nos 
valores de populac;ao portuguesa que cruzou o Atlantica a 
procura de melhor vida. uns , do El Dorado, outros. Os 
fluxos entre os dois paises sempre foram importantes, 
como se pode ver pelo numero de embarcados e desem
barcados (Fig. I) nos portos portugueses e de destine, 
entre 1919 e 1933 (valores medias de saida de 25 000 
individuos e 15 000 de entradas). 

0 periodo de maior manifesta<;ao emigratoria portu
guesa (Fig. 2) denota tambem a importancia das saidas 
para o Brasil, ate 1962-1963, a ltura em que a Europa 
passa a receber a maior parte do contingente de emigran
tes portugueses. 

Tomando como area de referencia um dos distritos 
que em muito contribuiu para a emigra<;ao de portugueses 
para o Brasil- Viseu2 

-. e evidente a presenc;a de 

2 As referencias ao distrito de Viseu resultam da releitura de 
um trabalho aprcscntado por Norberta Pinto dos SANTOS a 
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Fig. I - Popula~Yao embarcada e desembarcada. entre Ponug<tl c 
a Amcrim do Sui. 

Fonte: Boletim da Emigra~tio, 1919 a 1933. 

algumas caracteristicas expressivas e umcas no que se 
refere aos regressados de Terras de Vera Cruz: os 
"brasileiros". 

No que a esta populac;ao migrante diz respeito, e 
passive! identificar um comportamento diferenciado na 
populac;ao regressada do Brasil relativamente a regressada 
de outros paises de destine. 

Por exemplo, quanta ao investimento e possivel verifi
car que, os regressados do Brasil, investem principal
mente na Agricultura e Pecuaria e em Restaurantes e 
Cafes. Alias, sao os regressados do Brasil que mais 
investem neste ultimo ramo de actividade econ6mica, 
mantendo, em contrapartida um investimento pratica
mente nulo em actividades relacionadas com a Industria. 

Faculdadc de Letras de Coimbra. intitulado Emigrat;iio e retomo 
- Consequencias no desenvo/vimento regional. Contributo com 
a analise casuistica dos conce/hos de Satiio. Tondcla e Viseu. 
1990. 
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Fig. 2- Total de Emigrantes do Distrito de Viseu, por Paises de Destino ( 1955-1 984) 

Fonte: Bole/ins da Emigrar;iio, 1955 a 1984 

Quer isto dizer que, os regressados do Brasil, em muito 
contribuiram para a terciarizar;:ao e introdur;:ao de novas 
fonnas de sociabilizar;:ao da popular;:ao portuguesa, 
especialmente ao nivel das pequenas vilas e cidades, mas 
tambem ao nivel dos lugares e aldeias, que s6 muito 
recentemente viram disponibilizados detem1inados ser
vir;:os e comercio no seu Iugar de residencia. 

Muito interessante tambem e veriftcar que, quando se 
questiona o regressado do Brasil sobre a existencia de urn 
emprego planeado no momento do regresso, existe uma 
coincidencia entre o ano de regresso e o empreendimento 
por conta propria. De facto, 70% dos inquiridos 
provenientes do Brasil afirmam ter urn emprego p laneado 
no momento da chegada a Portugal. Esta circunstancia 
resulta, quer da existencia de uma actividade por conta 
propria no pais de imigrar;:ao (o Brasil), quer de uma 
disponibilidade monetaria a chegada, que lhes permite de 
imediato iniciarem-se em actividades empresariais por 
conta propria. 

Principnis destinos da emigrn~~o portugues:1 
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Australia 1,43 
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1 I _6,48, 

A leitura dos dados sobre a emigrar;:ao portuguesa 
pode levar-nos a pensar que o portugues deixou de estar 
presente no Brasil. Na realidade, nada existe de mais 
errado. Africa do SuiJ!!I!I!II!I!!I!IJ!!I!~I~3 ~24~-L-J __ _j 

Os dados do Min isterio dos Neg6cios Estrangeiros 
(Fig. 3) mostram que residem no Brasil, pelo menos 
1.200.000 portugueses. Este valor, de menor significado 
no conjunto da popular;:ao brasileira, corresponde a cerca 
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Fig. 3 - Portugueses residentes no cstrangeiro 

Fonte: Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros 
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de 12% dos portugueses residentes em Portugal, e a 
expressividade destes numeros seriam bern maior a crer
mos nas estimativas da Federac,:ao das Associac,:oes Portu
guesas e Luso-Brasileiras, que referem urn valor de sete 
milhoes de portugueses residentes no Brasil. 

Tomando apenas em considerac,:ao os dados oficiais, o 
Brasil tern mais de 26% do total da populac,:ao emigrada 
portuguesa. E isto e tanto mais significative se pensarmos 
que, desde 1962-1963, o Brasil deixou de ser considerado 
o destine preferencial do emigrante portugues. lsto mostra 
que se mantem urn tluxo de populac,:ao muito importante 
entre Portugal e o Brasil apesar de outros destinos terem 
surgido, mais pr6ximos e muito convidativos em termos 
econ6micos e de qualidade de vida. Parece pois existirem 
lac,:os que vao para alem do mero, mas importante, signifi
cado econ6mico da mobilidade. 0 Brasil funciona, clara
mente, como uma segunda Patria (familiares e lingua sao 
d isso o expoente maximo), va1orizada com a independen
cia das ex-Col6nias, que recebiam muito dos contingentes 
de portugueses migrantes, embora minorada pelo peso de 
algumas caracterfsticas da sociedade brasileira. 

Efectivamente, quando o portugues regressado do 
Brasil e questionado sobre a capacidade da sociedade 
brasileira receber os seus familiares, uma parte significa
tiva opina negativamente sobre o assunto (Fig. 4). Apenas 
13% aconselharia os seus filhos a emigrar para o Brasil. 

%/-
Aconselha os seus filhos a emicrar 
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InquCnto e(ectu:tdo na reg1ii0 de Viseu em 1988 ft popula~.lo regressada 

Fig. 4 - As diticuldades dos portugueses no Brasil 

Fonte: lnquerito a emigra~ao, 1988 

Este tipo de comportamento parece ser ditado pelas 
grandes convulsoes que a sociedade brasileira tern sofrido 
nas ultimas decadas. A confirmac,:ao desse facto e consta
tavel na Fig. 5, onde a populac,:ao, inquirida sobre quais 
os principais problemas do Brasi l faz referencia a urn 
conjunto de situac,:oes que sao manifestamente indiciado-
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ras de graves falhas em termos de justic,:a distributiva, 
Mais de 30% aponta a pobreza e a miseria como carac
teristicas predominantes na sociedade brasileira, tal 
como rna is de I 0% referem a criminalidade, a delin
quencia, a marginalidade e os contrastes e desigualdades 
sociais. 

E, por isso, normal que o Brasil continue a ser um 
destine de emigrac,:ao portuguesa devido as suas potencia
lidades em termos de recursos naturais, mas, sobretudo, 
porque existem fortes ligac,:oes e facil idades de integrac,:ao 
oferecida por uma populac,:ao que, embora al6ctone, esta 
perfeitamente integrada s6cio-economicamente e outra (a 
malha de descendentes), que sendo aut6ctones promovem 
o reforc,:o de relac,:oes com a populac,:ao portuguesa. 

0 movimento em sentido contrario, do Brasil para 
Portugal, tem-se efectuado tambem de modo significative. 
Sao muitos os brasileiros que procuram em Portugal a 
seguranc,:a de trabalho, a justic,:a distributiva, a seguranc,:a 
soc ial importante para vingarem na vida. Depois de se 
integrarem na sociedade pot1uguesa, principalmente se 
existem filhos, os brasileiros pensam sempre duas vezes 
perante a possibilidade de um regresso. 

Por outro lado, os brasileiros que visitam Portugal 
representam um valor muito pouco significative no total 
de entradas de turistas. Como se pode ver na Fig. 6 os 
turistas bras i1eiros correspondem apenas a pouco mais de 
3% do total de entradas turistas em Portugal. 

A estrategia da Direcc,:ao-Geral do Turismo passa pelo 
incentivar da entrada de portugueses residentes no 
estrangeiro. Como se pode ver na Fig. 3 e o Brasil que 
apresenta mais portugueses residentes fora do territ6rio 
nacional portugues. Assim sendo espera-se uma grande 
campanha de promor;:ao que, pretendendo abranger os 
mais de quatro milhoes e quinhentos mi l portugueses 
residentes fora de Por1ugal, tera no Brasil o seu 
investimento preferencial. Este plano implicando a 
identificac,:ao do esti lo de vida dos luso-descendentes 
Uovens e populac,:ao activa), procura valorizar a 
mobi lidade de uma populac,:ao que esta ligada a Portugal 
por razoes culturais, fami liares e sentimentais, tendo o 
Brasil, af, urn papel decisivo. Nao tendo Portugal uma 
grande quota de mercado turistico mund ial, pode 
encontrar em motivar;:oes intrfnsecas as popu lac,:oes a 
forma de cativar novos mercados e atrair pessoas que 
tendo algum lac,:o com Portugal mais facilmente tomem a 
decisao de fazer turismo no Pais. 0 Brasil com populac,:ao 
nascida em Pot1ugal, filhos, netos, bisnetos e tetranetos de 
pm1ugueses e a galinha do.1· ovos de ouro de um projecto 
desta indole, que implica o cruzamento de informar;:oes e 
o fortalecimento de relac,:oes institucionais e pessoais entre 
ambos os paises, numa aproximac,:ao tao querida como 
sent ida. 
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ldentifica~iio dos Problemas do Brasil 
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Fig. 5 - Problemas do Brasil identificados por estudantes universitarios portugueses 

Fonte: lnquerilo a popular,:ao eswdantil da Fac. Letras da Universidade de Coimbra (2000). 

Por outro !ado, chegam a Portugal cada vez mais 
influencias do outro !ado do Atlantico Sui. Estas fazem
se sentir de formas muito diversas, mas encontram no 
fu tebol e nas telenovelas veiculos preferenciais, a par da 
estada, cada vez mais frequente de outra populayao 
act iva residente. Estes sao e estao normalmente 
associados a actividades que para alem do futebol 
encontram na medicina (especialmente a dentaria), nas 
actividades ludicas e publicitarias (restaurayao, com a 

abertura de diversos restaurantes especializados na 
gastronomia brasileira, de onde se sal ientam os rodizios; 
desporto, com grande incidencia nas actividades gimnicas; 
na comunicayao e telecomunicayao, como sucede com as 
radios (destaque para o actual significado da Radio Cidade), 
com a produyao televisiva e com a publicidade e o 
marketing; com a d iversao, associada as festas de carnaval, 
aos bares e aos pubs) e na investigayao cientifica e nos 
cstudos os modos de integrayao preferenciais. 
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Turistas que visitaram Portugal. em 1997 
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Fig. 6 - Turistas em Portugal ( 1997) 

Fonte: Estatisticas do Turismo, INE 

25.0 

Niio 6, por isso, de estranhar que, os estudantes 
inquiridos sabre a existencia de re lac;oes directas com 
populac;ao de origem brasileira, 30% (Fig. 7) de les 
afirmem a manuten<;:ao de contactos quotidianos au 
semanais. Salienta-se, assim, o impacto de uma populac;ao 
que ate ha 30/40 anos atras apenas era conhecida pelos 
relatos dos brasileiros regressados, pela musica que fazia 
e pelos desenhos animados e bandas de Walt Disney (que, 
dobrado e traduzido em potiugues do Brasil, Ievou muitos 
de nos a pensar que Disney era brasileiro), e ha duas 
decadas atnis imaginada por intluencia da transmissiio 
televisiva de te lenovelas e pela fonna extraordinaria como 
o brasileiro trata a bola. 

Hoje o brasi leiro do Brasil esta tamb6m em toda a 
sociedade portuguesa e transforma-a, tal como os 
portugueses influenciaram outras sociedades em que se 
integraram. 

Nas relac;oes entre os dois paises, o Futebol e urn caso 
sui generis. Encontram-se nas equipas portuguesas 
jogadores de uma grande variedade de paises. Do Benfica 
diz-se tratar-se de uma Torre de Babel, ja que existem 15 
estrangeiros de 12 nacionalidades. No inicio de 2000, 
segundo a Federac;ao P01iuguesa de Futebol, eram 1113 
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os estrangeiros e 52 as nacionalidades dos jogadores. 
Destes, 305 eram de origem brasileira. Na verdade o 
futebol portugues, merce das ligac;oes preferenciais entre 
os dois paises (recorde-se que durante muitos anos, em 
que o nttmero de estrangeiros era limitado, os brasileiros, 
embora nao nacionais niio eram contabilizados como tal), 
sempre se mantiveram grande numero de brasileiros nos 
clubes portugueses. Esta tendencia 6 evidente quando se 
analisa a estrutura de nacionalidades dos jogadores da I" 
Liga de Futebol (Fig. 8), onde 28% dos jogadores 
estrangeiros sao bras ile iros, sendo apenas dois os clubes 
(Braga e Chaves) que em 1997 nao tinham brasileiros no 
seu escrete. Palco para a entrada nos grandes clubes 
europeus, os jogadores brasileiros procuram Portugal para 
mostrar a Europa o seu futebol. As relac;oes preferenciais 
entre as duas escolas de futebol, animadas por rela<;:oes 
culturais e econ6micas muito pr6ximas e por uma lingua 
comum, trazem a Portugal jogadores com urn nivel 
futebolistico muito levado, com o F.C. Porto a ser, hoje, o 
clube com mais bras ileiros, permitindo expressoes como 
"bern pode montar uma escola de samba". 

Contactos com 
brasileiros 

no dia-a-dia 
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Fig. 7 - Relac;:ao quot idiana com brasileiros 
Fonte: lnqu:rito a popular;:iio universitaria 

Para os portugueses, uma boa parte destes jogadores 
tornam-se idolos e o seu estilo de v ida marca a forma 
como muitos se comportam, tanto mais que o futebol, tal 
como no Brasil, e, para mu itos, motivo para fanatismos, 
atraves das espectacularidades desmedidas pagas a peso 
de ouro. 
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Fig. 8 - Jogadorcs cstrangeiros na I' Liga de futebol 

Fonte: Federar;ao portuguesa de Futebol, 1977 

Porem, o verdadeiro impacto, a onda de fundo bras i
le ira em Portugal , tern a ver com a produr;ao televis iva de 
te lenovelas. Sao as expressoes bras ile iras, os nomes das 
personagens ou dos actores utilizados para baptizar as 
crianr;as, as formas de fazer do bras ileiro (praia, surf, 
malhar;ao) que entram no panorama social portugues. 

Ouda Guennes refere que a "Telenovela e a arte de 
enrolar" . E este titulo e tanto mais sugestivo, porque e o 
mote para uma imagem criada nos portugueses sobre o 
Bras il, suas terras e suas gentes. Efectivamente a imagem 
do bras ile iro e do seu est ilo de vida esteve muito tempo 
filtrado por dois conjuntos de informar;oes e vivencias. 
Por urn lado, o de influencia mais recente, a telenovela , 
por outro, o de antanho, a imagem do bras ileiro "torna
-viagem" . 

Urn critico portugues, Orlando NEVES, s intetizava 
quase dez anos de novelas bras ile iras em Portugal dizendo 
que, no que se referia as estruturas narrativas, se tratava 
de um retorno ciclico aos modelos intemporais : "Ha os 
ricos e os pobres, ha a luta pelo acesso a riqueza, ha o 
casa mento, desenlace sempre ambicionado para a obten
r;ao da felicidade, ha a defesa e so lid ificar;ao do lar;o 
famil iar e ha, sobretudo, o amor, o muito amor que une, 
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une no final das quere las estandardizadas" (NEVES, 
Telenovelas: um escape (hrasi/eiro) divertido ou dis
traido ", Diario de Noticias, 4 de Maio de 1986, citado por 
c AOIMA, 35). Este estereotipar de situar;5es, v ive ncias e 
pessoas influenciou a imagem que os portugueses tern 
sobre a popular;ao bras ilei ra, como adiante se vera . 

Para o psiquiatra espanhol Carlos Cas tilla del Pino, a 
"telenovela ( ... ) responde a um principia econ6mico do 
suje ito, que tern a sua e xpressao, primeiro, na encarnar;ao 
da v i11ude ou do vicio numa pessoa (numa imagen1, como 
a do dem6nio ou a do santo da iconografia re ligiosa [ta l
vez numa relar;ao directa com a supersticiosidade bras i
leira, os iemanjas, os oxalas, os orixas, os pais e maes de 
santo]), e , segundo, na inequivocidade (quem e mau nao 
pode ter nada de bom e a inversa: nada do bom pode ser 
mau). Por isso a telenovela tern uma certa analogia com o 
mundo religiose, com o universe mitico, no qual as figu
ras representam, cada uma delas, uma forma, a da vi11ude 
ou a do pecado: (Carlos CASTILLA DEL PINO, "Como un 
cuento", £/Pais, 26 de Octubre de 1991 ). 

Por isso mesmo, a nove1a representa para o portugues, 
fortemente imbufdo de um espfr ito cat6 lico e cristae, 
muito apegado aos mandamentos re1igiosos, uma projec
r;ao da luta entre o bern e o mal, numa refrega em que o 
mal perde no final da hist6ria, tao ao jeito das hist6rias 
bib licas, das narrativas dos profetas. 

Todavia a novela vai mais Ionge. Ao ser "por excelen
cia uma narrativa ociosa, onde a representar;ao do trabalho 
raramente e assumida por forma a nao recobrir os cic los 
de prazer e de ordem da soap way of life" (CAD!MA, 40) , 
cativa a imaginar;ao de uma sociedade portuguesa, ha tao 
pouco tempo aberta para urn consumismo pungente, de 
valorizar;ao do ter e do parecer. Quem nao tern, projecta 
atraves da telenovela a sua ascensao social; quem tem, 
compara, critica, quer ter me1hor. 

Ainda intluencia extremamente importante da teleno
velistica brasi leira, em Portugal, foi a produr;ao propria 
nesta area, vindo a te lenove1a a ser responsavel pelo 
embriao da formar;ao de muitos actores portugueses que 
agora despontam e de outros ja com creditos firmados 
nesta vertente da cena a11fstica portuguesa. 

Foi a telenove1a Gabriela Cravo e Cane/a, de Jorge 
Amado, a primeira a ser apresentada, em 1977, na televi
sao portuguesa. Ainda hoje Jorge Amado e, poss ivel
mente, o mais conhecido autor bras ileiro, em Portugal , 
de vido ao impacto que teve essa primeira telenovela na 
vida dos portugueses, ass im como, posteriormente, T ieta 
do Agreste, do mesmo autor. E " Ouda Guennes dizia 
entao que ' atraves de Gabriela e das novelas que se segui
ram, Portugal, virtualmente descobriu o Brasi l. Estava 
aberta a porta para uma suave invasao" (GUENNES, "A 
suave invasao", Diario popular, 5 de Maio de 1986). 
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Por ac9ao da valoriza9ao da qualidade televisiva, mas 
especialmente da telenovela, como afirma CADIMA, (50) 
houve urn decrescimo acentuado da frequencia de cine
mas, que em cerca de tres anos atingiu os 25% (de mais 
de 39 milhoes, para 30 milhoes de espectadores, em 
1980), mas que veio a cifrar-se numa redu9ao de 300%, 
dez anos mais tarde. Esta e uma mudan9a radical de estilo 
de vida que surge, de facto, assente no poder da televisao 
e na atrac9ao da telenovela. 

Esta influencia sobre o esti lo de vida dos portugueses, 
que para alem de se apegarem muito mais ao televisor, 
sem duvida alguma, em grande parte devido a ofensiva da 
programa9ao de telenovelas nos diferentes canais - com 
valores que atingiram, nos quatro canais, II telenovelas 
por dia -, faz-se tambem sentir de modos muito formati
vos e informativos, como nos diz Fernando DACOSTA: "A 
telenovela entrou em Portugal com a liberdade trazida 
pela democracia e logo fez por elas, liberdade e democra
cia, o que poucas forma96es politicas ou agrupamentos 
culturais fizeram. Gabriela e 0 Bern-Amado abriram, por 
exemplo, e por antecipayao, os olhos a muito povo sobre 
as intrigas, a demagogia, a corrup9ao, o cinismo, o 
compadrio, a hipocrisia dos poderes, govemo e oposi9ao, 
que o esperava" (DACOSTA, "A galinha dos ovos de oiro", 
Pz.lhlico. Magazine, 22 de Novembro de 1992). 

A continua9ao da influencia da telenovela brasilei ra 
em Portugal mantem todo o seu significado (Fig. 9). 
Quando se analisa a audiencia televisiva portuguesa do 
ano 2000, e uma telenovela brasileira - Terra Nostra -
que detem 0 n(rmero maximo de te lespectadores, com 
aproximadamente 30% da populayao a assrstrr 
diariamente aos epis6dios, como, alias, tem acontecido ao 
Iongo do trltimo quarto de seculo. 

As rela96es entre Portugal e o Brasil poderiam ser 
salientadas nos mais diversos campos de analise ou ramos 
de actividade. Sal iente-se o comercio de vinhos, onde Jose 
Maria da Fonseca e o Piriquita detem um Iugar de 
destaque e os moscateis de torna-viagem sao uma 
referencia en6fi la importante e resultante dos percursos 
maritimes efectuados entre os dois pafses. Refira-se a 
tentativa de penetra9ao do azeite portugues nos habitos 
alimentares dos brasile iros, as investidas da Exponor 
(Feira lnternacional do Porto) na organizayao de Feiras 
em territ6rio brasile iro e do Mercosul. Sublinhe-se o 
investimento portugues no turismo, por exemplo, em 
terras de Fortaleza (Ceara) atraves da cria9ao de clubes de 
turismo de onde se salienta o Piratas Associados. Surgem 
rela9oes tambem a nivel financeiro com a tentativa de 
empresas brasileiras virem a ser cotadas na balsa de 
Lisboa e as portuguesas na de S. Paulo, com 
investimentos importantes de empresas portuguesas no 
Brasil e brasileiras em Portugal, salientando-se os 800 
milhoes de contos que empresas como a Telecom, a 
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CG.D., a Jeronimo Martins, a E.D.P., a Sanae e a 
Cimpor, entre outras, efectuaram nos ultimos anos em 
terras de Vera Cruz. 

Audiencia telcvisiva da telenovcla "Terra Nostra" 

04.mar.OO J 2° luu..v 

28.fev.OO J l0 h11W 

21 Jev.OO I l0 luc.ar 

14.fev.OO I 1° lut!c'U" 

07.fev.OO I J0 JUUiV 

3 1.ian.OO I 1° hll!.o.'V' 

24.ian.OO J ,.,lii!.'V 
17.ian.OO 1° lu~.tar 

IO.ian.OO II) luc.nr 

03.ian.OO 1° lu s.tar 

27.12.199912.ian.2000 J 1° lum 

0 10 20 30 40 

Fig. 9 - Audiencia televisiva 
Fonte: Jornal Expresso, Vida. 
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Estas rela96es sao tambem, obviamente, importantes a 
nivel culturaL Serao poucos os portugueses que se 
interessam por musica que nao conhecem Caetano Ve/oso 
e Daniela Mercury, Chico Bum·que D 'Holanda e Gal 
Costa, Roherto Carlos e Roherto Leal, mas ao nivel da 
literatura e dos escritores a s itua9ao e algo diferente. 

No inquerito efectuado a populayaO estudanti l 
universitaria, portanto, com urn nivel de habilita96es 
literarias acima da media, cerca de 43% afi rmam ter lido 
I iteratura brasileira (Fig. I 0). Contudo, quando se pedem 
referencias a autores o reconhecimento recai , sobretudo, 
em Jorge Amado e Paulo Coelho (Fig. II), ambos com 
uma grande quantidade de titulos disponfveis em Portugal 
e o primeiro autor associado ao argumento de telenovelas 
de grande impacto, como foram Gabriela, Cravo e Cane/a 
e Tieta do Agreste, como referido anteriormente. Outros 
autores surgem, especialmente referidos pelos alunos de 
linguas, salientando-se Machado de Assis e Mauro 
Vasconcelos. 

Quante a vertente econ6mica associada a produ9ao 
liteniria, materializada nas editoras, os dados da APEL 
(Associa9ao Portuguesa de Editores e Livreiros) mostram 
que a produviio em portug ues do Brasil comercializada em 
Portugal ultrapassa, s6 por si, toda a restante produyiiO de 
outros autores de lingua portuguesa nao nacionais. Este 



facto significativo permite sublinhar a penetra<;ao da 
literatura brasileira no mercado portugues, principalmente 
se se verificar que sao essencialmente as novidades 
(Fig. 12) que caracterizam o mercado de tftulos brasileiros 
a venda em Portugal. 

60 

40 

20 

0 

PercentMem de estudantes universitanos oue leram 
litcratura brasileira 
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Geografia Linguas Media 

Fig. I 0 - Lei lura de literatura bras ileira 

Fonte: Jnquerilo a popula9iio universitciria 
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Fig. 12- Numero de Publica<;oes em lingua portuguesa 

Fonte: Associa9ao Portuguesa de Edit ores e Livreiros 

Tambem de extrema importancia e a quantifica<;ao do 
montante de vendas da literatura portuguesa para o mer
cado internacional. Ai o Brasil e declaradamente o mer
cado preferencial da literatura portuguesa no estrangeiro, 
com os seus 150 milhoes de consumidores, onde se 
escoam, hoje, mais de 50% do montante de vendas 
(Fig. 13) da produ~tao portuguesa. Contudo, o portugues 
come<;a agora a ter que travar uma "batalha" importante 
com a lingua mais aguerrida no campo da penetra<;ao 
linguistica em novos segmentos de popula<;ao: o espanhol, 
que passou a ser adoptado como lingua obrigat6ria no 
ensino secundario, a luz dos acordos do Mercosul, embora 
sem uma resposta efectiva por parte dos outros parceiros 
relativamente ao portugues. 

Montante de vcnda.~ 

~>~----------------------------------------, 

lll 

"' - f--

Hu.,l t r.iloo r.o~_,·, t~r .. ,_, • tJ(lllw•l 1,.,._r~o.. o.~•· o.r- I'.Ow• ,.,. 
t-'w.,..-P l •..,.... t·..a. ,,,_.,...,. ..... _...... 

"'--

Fig. 13 - Montante de vendas, por paises 
Fonte: Associa>iio Portuguesa de Editores e Livreiros 

Para tinalizar, e importante deixar aqui qual a imagem 
que a popula~tao portuguesa (neste caso a jovem universi
taria) tem do Brasi l, dos brasi leiros e das rela~toes entre 
Portugal e o Brasil. 
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Quanto as relac;:i'ies entre Portugal e o Brasil (Fig. 14) 
pode-se concluir que quase 50% refere tratarem-se de 
re la~oes boas ou muito boas, correspondendo a imagem 
tipica dos lac;:os que se vao estabelecendo entre os dois 
paises. Quante aos restantes 50% a sua resposta indicia a 
inexistencia de relac;:i'ies preferenciais ao defin irem-na 
com Normal ou Razoavel, cerca de 30%, enquanto outros 
vao mais Ionge e afirmam a precaridade ou insuficiencia 
dos lac;:os entre os dois paises ou, mesmo, a falta daqueles 
e o distanciamento nas relac;:i'ies. 

Rela~Oes entre Portuga I e o Brasil 

Muilo cslrcila5. ~'1uilo hoas/ 

Forte> Calorosas 

Boa>. Eslrcilasl Amislosas 

Cordiai,_'Razoavcis/Nonmis 

lns uficienlcs Precarias/Poucas/ 

Pouco boas 

Quase nulas/Dislanle!o "Frias 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Fig. 14 - Caracteristicas das rcla~oes entre o Portugal eo Brasil 

Fonte: fnqw!rito a popu/aq:iio universitaria 

Este tipo de comentario, sobre a imagem do brasi leiro, 
foi pormenorizado no inquerito atraves de duas questoes 
sobre o que cada um pensava dos brasileiros, tanto os 
emigrantes em Portugal, como os residentes no Brasil. E 
as respostas merecem alguma analise. Quanto aos brasi
leiros emigrantes salienta-se a presenya de algumas res
postas que identificam aspectos negatives. Cerca de I 0% 
dos inquiridos afinna (Fig. 15) que sao Oportunistas, 
lrresponsaveis e Proh/emciticos. Esta caracterizac,:ao 
resulta de estilos de vida dos bras ileiros muito diferentes 
daq ueles que tem a maioria dos portugueses, o que 
provoca alguma fricc;:ao nos relacionamentos. Este mesmo 
est ilo de vida e, contudo, valorizado pela maioria dos 
portugueses. Cerca de 88% das respostas apresenta o 
brasileiro como Bern integrado, Socicivel, Alegre, 
Simpatico e A.fcivel. lsto mostra que o brasileiro e visto, 
em Portugal, como uma pessoa querida, com quem se 
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consegue exponenciar todo o tipo de diversao ou alegria e 
de quem se pode esperar uma reciprocidade de qual idades 
de relacionamento. 

Este tipo de interpretac,:ao deixa tambem as suas mar
cas e o brasileiro e, de facto, visto como especialmente 
vocacionado para questoes ludicas e menos para questoes 
profissionais ou de trabalho. Esta perspectivar,:ao do bra
sileiro reflecte-se precisamente no tipo de actividades que 
lhe sao atribuidas, a que a populac;:ao inquirida os julga 
associados ou para que os ju lga capacitados. 

Uma leitura longitudinal permite, desde logo, salientar 
que as actividades a que se associam os brasi leiros depen
dem, em grande medida, da difusao efectuada pelos media 
televisivos e, especialmente, pela imagem do Brasil que e 
transmitida pelas te lenovelas, dai originarias, apresentadas 
em Portugal. Assim, essa influencia e directamente 
expressa na Produqilo televisiva, nas Telenovelas, e nos 
Actores, mas surgem, tambem, noutras referencias que 
resultam das tematicas novelistas predominantes. Os 
Fazendeiros e a Produqiio de cafe e a Agricultura eviden
ciada nas telenovelas de recorte mais hist6rico; a 
Praial.)urf Bronze, a Malhar;iio e os Empresciriosl 
Negociantes, naquelas que filtram o estilo de vida urbana 
da populac;:ao brasileira; as Ciencias Ocultas/Espiritas e 
Medicinas Alternativas, em todas elas, mas especialmente 
nas que valorizam a superstiyao, a espiritualidade e o 
transcendental, tao presentes no quotidiano brasileiro e 
expressas em grandes personalidades do Brasil como 
Ayrton Senna da Silva. 

Podem-se, ainda encontrar outras associac;:oes profis
sionais que tem na televisao referencias importantes, mas 
que surgem atraves de outro tipo de contactos. E o caso do 
Turismo e do Lazer, do Futehol e do Desporto, do 
Samha!Danqa e do Carnaval e da Mtisica1Cantor. 
Especialmente valorizados como tipos centrais de activi
dades da popular,:ao brasileira por influencia da televisao, 
a sua assoc iar,:ao a popu lac;:ao brasileira resulta, tambem, 
de outros factores. 

Quanto a musica brasi leira, ela e considerada um ex
-libris do pais. Nao ha povo que cante tao bern a sua 
poesia e os seus escritos. Os musicos brasi leiros estao a 
par dos grandes actores de telenovelas e nao muito distan
tes dos futebolistas em termos de popularidade. Tambem 
associados a mus ica estao o Carnaval e o Samba. A ideia 
e ·a de que nao ha brasileiro que nao festeje o Carnaval, 
portanto o Carnaval c o Samba estao, para os portugueses 
na "massa" do verdadeiro brasileiro, como alias acontece 
com o Desporto, de uma maneira geral , e, em concreto, 
com 0 fu tebol. Jogar bern de bola e a imagem do 
brasileiro mais enraizada na popular,:ao portuguesa. lsto 
porque, para alem da influencia da televisao, existe urn 
hatalhiio de futebo listas que provam, semana a semana, 
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Imagcm transmitida pelos brasileiros rcsidentes em Portugal 
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Fig. 15 - lmagem transmitida pt::los brasi leiros residentes em Portugal 

Fonte: fnquerito a popula~iio universitaria 

muito perto da casa de cada urn de nos, que e ass im, de 
facto. Por outro lado o Voleibol, de Ginmodesportivo e de 
Praia, o Futebol de Praia, o H6quei em Patins, o 
Basquetebol, sao alguns desportos onde os brasileiros 
marcam presen9a importante nos clubes portugueses ou 
na imagem que o portugues tern do brasi le iro, tornando-o 
num potentado desportivo. A par desta evidencia existem 
outros contactos de proximidade - com o brasi leiro 
residen1e em Portugal - , ao nfve l do despmt o, 
especialmente atraves de actividades gfmnicas, com 
grande numero de professores de aer6bica, ginastica, step, 
fitness, entre outras, a terem nacionalidade bras ileira. 

Ainda importantes sao as actividades relacionadas 
com o 7'eatro e o Cinema, tendo o filme Central Brasil um 
influencia decisiva, devido a pr0m09a0 que teve atraves 
dos media, tal como o teatro, atraves de figuras de proa da 
telenovela, que captam a aten9ao do publico em geral. 
Tambem importantes sao o Marketing e a Puhlicidade, 
associados a produ9ao televisiva e os Dentistas e os 
Comerciantes. Este Ll ltimo reflexo de uma actividade 
valorizada pelo em igrante pmt ugues regressado e os Den
tistas devido ao grande afluxo destes profissionais a 
Portugal, durante as decadas de oitenta e noventa, fen6-
meno que viria mesmo a afectar as re lafi:oes inst itucionais 
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Actividades associadas aos brasilciros 
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Fig. 16 - Actividades associadas aos brasileiros 

Fonte: lnquerito a popular;ao universitaria 

entre os dois paises irmaos, devido a questoes de 
reconhecimento destes profissionais pela Ordem dos 
Medicos. 

Portanto, de uma forma ou de outra, silo os media que 
marcam a imagem que o portugues tern do brasileiro. 
Todavia, o reconl1ecimento do Brasil enquanto pais com 
potencialidades a explorar oferece-nos uma imagem mais 
real e menos filtrada pelos media. 

0 Brasil e urn territ6rio imenso de populac;:ao, de 
climas, de paisagens e de recursos. Niio e de estranhar, 
por isso, o investimento que os portugueses tern ai 
efectuado. Mercado de varias dezenas de milhOes de 
consum idores, atrai as empresas que procuram expandir
-se internacionalmente, encontrando, aqui, as portuguesas 
um terreno extremamente fertil. As potencialidades do 
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Brasil sao efectivamente muitas e a sua importiincia e 
tanto mais evidente ao analisar-se o resultado dos 
inqueritos efectuados a populac;:ao universitaria. Nao 
sendo urn conjunto de pessoas especialmente informadas 
sobre o Brasil a sua imagem das potencialidades e 
recursos ai existentes evidencia uma diversidade e uma 
aproximac;:ao a realidade que denota que potencialidades e 
recursos sao uma das principais referencias do Brasil no 
exterior. 

A imagem de referencia do Brasil actual, junto da 
populac;:ao portuguesa, e o Turismo (20%) (a que ha que 
juntar Praias!.Soi/C/ima - 9%). Despertando para a 
mobilidade e para o turismo ha pouco mais de duas 
decadas, os portugueses tern no Brasil urn destino muito 
atractivo de ferias, pelos motivos ja acima referidos, e os 



que nao apresentam disponibilidade financeira para o 
fazer nao deixam de manter uma certa imagem de ferias 
de sonho, criada a partir dos ambientes paradisiacos que 
uma boa parte das telenovelas brasileiras lhes metem pela 
casa dentro. E isto e tanto mais verdade se se vir que urn 
dos principais recursos referidos foi a importancia das 
Escolas de Actores!Telenovelas. Todavia, as potencia
lidades brasileiras encontram tambem expressao nas suas 
Riquezas naturais, minerais e agricolas, sendo, por isso, o 
pais visto como urn manancial de recursos, muitas vezes 
sub-aproveitados, outras tantas sobre-explorados, com os 
perigos que dai advem para a popula<;:ao brasileira e para o 
ambiente de uma maneira geral. 

Idcntifica~iio das potencialidades brasileiras 
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Fig. I 7 - ldentifica~YiiO dos principais recursos do Brasil 

Fonte: lnquerilo a popular;:iio universitaria 

Como seria de esperar, tambem o Futebol e con
siderado uma das principais potencial idades do Brasil. 
Responsavel por uma verdadeira diaspora da popula<;:ao 
brasileira, o Futebol levou o pais a todo o mundo e e, com 

Portugal e Brasil: As aventuras de uma relar;:iio 

certeza, fonte de receitas importante na economia 
brasi leira. 

0 Brasil e, efectivamente urn potentado econ6mico 
ainda nao completamente desperto e as rela<;:oes de e para 
Portugal merecem uma muito especial aten<;:ao. Numa 
epoca em que as rela<;:oes institucionais parecem pelo 
menos tao casamenteiras como fraternas, as gentes de 
ambos os paises continuam a mostrar que somos feitos da 
mesma massa, a mostrar mesmo que "fomos feitos uns 
para os outros", e o destino fez com que nos 
encontrassemos a tempo. 
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