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o homem e 0 unico se r que se sente s6 e 0 unico
que e busca de outro. (...) Por isso, cad a vez que
se sente a si mesmo, sen te-se como carencia do
outro, como so lidao.

Octavio Paz'

Segundo 0 tex to biblico, nas remotas origens da humani
dade, 0 aparecimento d as lfnguas estrangeiras teria side forma
de punicao divina para combater 0 orgulho dos homens, en
gajados na construcao de uma torre qu e se elevaria ate os ceus.
Sfmbolo da confusao de vozes e da indistincao de discursos, a
torre de Babel chegou aos nossos dias nao s6 como Ind ice do
fracasso da ousadia humana e de seu impulso asce ndente, mas
sobretudo como marca da lncomunicab ilidade/. A partir da
intervencao de [ave, isolados em suas falas, d isp ersos em suas
lfnguas, os homens es tariam condenados a solidao que os irn
pediria de ter acesso a qualquer praxis coletiva.

Assim, a exis tencia d e lfnguas es trangeiras seria vista
como urn obstaculo as trocas: limitado em seu idioma materno,
em sua solidao lingufstica, 0 individ uo estaria fechado para 0

exercfcio maior d a alteri dade. Ora, segundo 0 autor mexicano
citad o em nossa epfgrafe, a experiencia da solid ao aponta para
dois aspectos que constituem a pr6pria di aletica de viver . Se
a solidao pode se r vivenciad a como urn cas tigo, ela nao deixa
de representar "a p romessa de fim de nosso exflio,,3. E pelo
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fato de nos sabermos 565 que conhecemos 0 apelo em direcao
ao Outro.

A revelacao do Outro - questao essencial pa ra que m
es tuda linguas e literaturas es tra ngeiras - e sempre mu ito
complexa. Ii 0 que nos mostra Todo rov em seu livro A conquis
ta da Anu!rica4 onde analisa 0 encontro mais surprendente da
hist6ria: 0 qu e colocou face a face europe us e americanos, por
ocasiao do descobrimen to e nos pr imeiros tempos do Novo
Mundo. Imbuido de ideias preconcebid as e pouco interessad o
pelas linguas estrangei ras, Colombo teria descoberto a Ameri
ca, naoos amerlca nos". Sabendo que "a conquis ta do saber leva
II do poder '" , Cortez adotou uma atitude semi6 tica ao buscar
inicialmente, nao os bens dos astecas, mas sim, a compreensao
de seus signos lingiiisticos. Para tanto, sua pr imeira pr oviden
cia foi arranjar urn interprete - a figura polemica da Malinche
- que Ihe traduziu as palavras, 0 comportamento e a visao de
mundo expressos pela lingua nahuatI. Logo, Cortez privilegia
a linguagem na medida em que ela Ihe prop orciona os meios
para manipular outrem, visto nao como sujeito no sentido
plene, mas antes, reduzido ao status de mero objeto na hist6ri a
da conquis ta da America .

Os exemplos de Colombo, de Cortez e de tantos outros
europe us qu e definiram 0 de st ino e 0 rosto dos povos arneri
canos a partir de um a perspectiv a red utora sugerem a impor
tanci a do olha r qu ando se tecem relacoes em torno da figura
do estrangeiro. Este assunto deve interessar-nos de modo par
ticul ar, nao 56 porque trabalhamos com a lingua e a cultura do
Outro, mas ainda porque somos tambern es trange iros para
quem nos ve de fora7

•

Se retomarmos a pe rgunta do persona gem de Montes
quieu - "Comme nt peut-on e tre Persan?" - identificaremos
a atualidad e de sua inquietac;a08. Como "0 d iscurso da dife
renc;a e urn d iscurso dificil,,9, jus tificam-se ainda hoje in
dagacoes do tipo "Como se pode se r br asilei ro, alemao,
quebequense, haitian o, senegales, peruano, espa nhol, etc.?"
Parafraseando Octavio Paz10, d iria qu e 0 brasileiro, 0 alernao,
o quebequense, 0 haitiano, etc. nao sao uma essencia, mas
definem-se a partir de um a hist6r ia e de cruzamentos do olhar.
Olh ar de quem ve, de quem e visto e de quem se sabe vis to.
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Algumas vezes, 0 olhar estrangeiro nos permite ver, ou
melhor, rever 0 que esta ao alcance de nossas vis tas, pois, como
na mu sica de Caetano Veloso, diante de nossa realidad e coti
diana - no caso, a baia de Guanabara - somos cegos "de
tanto ve-Ia"ll. Em outras situacoes - muito mais freqiien tes
no destino de povos colonizados - 0 olhar do es tra nge iro
pousado sobre nos constitui uma arneaca pois, cois ificando
nos e imobilizando-nos com a irnposicao de seus valores, im
pede-nos de descobrir a nos sa real identidade12

.

A confrontacao com 0 Outro tende a se reduz ir a duas
situacoes- limite que prejudicam 0 estabelecimento de urn en
contro fecundo entre se res diferentes:

a) no primeiro caso, 0 Outro e reconhecido como supe
rior (d. frases do tipo "Infelizmente nao somos fran
ceses - ou americanos");

b) No caso oposto, tende-se a negar ao Outro atributos
considerados importantes, ou a the conferir compo
nentes exoticos13

• (d. a representacao do Brasil ou da s
Antilhas na Franca. por exemplo).

Ap6s toda esta reflexao inicial, cabe-nos responder a per
gunta: "Qual a 6ti ca adotada pelos professores de lingua fran
cesa e literaturas francofonas da UFF nas suas atividades de
ensino e pesquisa ?"

Recusando-se a ori en tar unicamente para a Franca - foco
de muitas atencoes ao longo da historia da ed ucacao brasileira
- 0 nosso olhar se volta para povos considerados perifericos
onde se fala frances. Trata-se de urn olhar de "gente das cer
canias v'" que, su rgindo do labirinto do Terceiro Mundo, busca
- sobretudo em outros povos colon izados - as respostas
para urn possivel dialogo. Dialogo de cultur as que se distin
guem e se comp lementam.

A enfas e a tribuida aos es tudos francofonos em nos sos
cursos d e pos-graduacao l'' confere a UFF urn lugar pioneiro e
urn perfil proprio junto as universidades brasileiras. Alern dis
to, a exis tencia do Circulo de Estudos Francofonos, promove
dar de cursos e seminaries, e responsavel pela publicacao da
revista Cahiers du CEF (ja em seu terceiro numero) con tribui
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para a divulgacao de reflexoes em torno da perspectiva ado
tada.

A titulo de ilustracao, passo a apresentar, em linhas ge
rais , os objetivos que definem nossa atuacao enq uanto docen
tes e pesquisadores 'f

a) Valorizar a lingua fra ncesa como instrumento de aces 
so 11 descoberta do Outro;

b) Levar em conta a m ultiplicidade de povos que se ex
primem em frances, 0 que representa a recusa do en
sino tradicional, voltado unicamente para a Franca:

c) Recusar mitos apoiados no etnocen trismo que se refe
rem 11 questao da lingua (d. 0 mite da existencia dos
donos da lfngua);

d) Estabe lecer relacoes entre a realidade brasileira e a de
cultu ras marcadas pelo sistema colonial repressor e
alienante;

e) Estudar mitos de cornpensacao surgidos no interior de
com unidades colon izadas (d . 0 "jeit inho" brasileiro, 0

"homem cordial", a hospitalidade qu ebequense etc .):

f) Comba ter 0 complexo de inferioridade e a alienacao
que se manifestam muitas vezes diante de uma lfngua
estrangeira17;

g) Identificar a analisar es tereotipos que falseiam a nossa
realidade e a realidade do O utro;

h) Refletir sobre as relacoes entre "nos" (0 nosso grupo
social e cultural) e "os outros" (as que dele nao fazem
pa rte)18, 0 que nos leva 11 analise de categorias como
"0 familiar e 0 di ferente", "0 uni versal e 0 relativo",
" 0 Mesmo e 0 Diverso" .

Assim, di stanciando-nos da representacao bibli ca da torre
de Babel, procuramos 0 intercambio de similitudes e diferen
cas, ou seja, 0 contato enriquecedor com 0 Outro, uma vez que
o fate de termos acesso a cul turas mais ou menos distantes nos
leva a percorrer nossos pr6prios dominios simb6licos onde nos
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aguarda nossa verdadeira identidad e. Retomando versos de
Drummond, diria que, sob uma face aprimeira vis ta neutra 
ou melhor, neutralizada pela 6tica redutora de ou trem - a
nossa iden tidade tem mil faces secretas que nos acenam com
promessas de revela<;ao18

.
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