
CopyrightA Era da Casca

JosÄ Manuel da Silva

Å 2006



Copyright
2

Vivemos a Era da Casca. Que � tamb�m a era da celebridade. E � ainda a era do 
jornalista-especialista. Uma era de autoajuda, consultorias e met�foras, que 
privilegia o aporte maci�o de informa��es ─ sobre tudo e todos ─ eclipsando o 
conhecimento aprofundado das coisas. Informa��o sem conhecimento; 
superficialidade sem profundidade.

Deixo aos soci�logos e outros -�logos a tarefa ─ se interessar ─ de situar onde e por 
que tudo come�ou; de minha parte, utilizo as palavras para discorrer sobre o 
imediatismo e a busca de solu��es f�ceis, simplistas e maquiadas. Sobre o verniz 
colorido da apar�ncia que mascara o desconhecimento do que subjaz aos fatos. 
Contra o nouveau-richismo intelectual.

Nesta era metaf�rica ─ metafe�rica, eu diria ─, vejo a vida que vivemos como uma 
fruta, simplificadamente como casca e polpa. Poderia ser um ovo, com casca e 
gema; ou um frango, com pele e carne. Um edif�cio com fachada, s� esqueleto por 
dentro. Vivemos na superf�cie, na facilidade, na rapidez, na apar�ncia, na cor, na 
primeira impress�o, na objetividade, na economia do tempo e do espa�o, na roupa, 
no t�tulo, no nome, na imagem, no rosto bonito, nos peitos, na bunda, no t�rax, no 
cosm�tico, no paliativo, no analg�sico, no conformismo incompleto da web, na 
fachada do pr�dio, sem interior e, em alguns casos, sem alicerces. Em suma, 
vivemos a ilus�o. N�o buscamos a felicidade e n�o sofremos a amargura ─ como s�i 
a todo ser ─, somos a maquiagem do palha�o, o sim e o n�o; deixamos passar o 
porqu� e o talvez.

Meu coment�rio � aquele de um n�o especialista do comportamento humano. 
Baseio-me na observa��o, no conv�vio, no contato, em resumo, no empirismo de 
quem vive intensamente. Sou um pesquisador free lancer e volunt�rio da 
humanidade, um fil�sofo de botequim; formulo minhas pr�prias teorias e crio minha 
pr�pria terminologia. Meu diploma � minha sensibilidade, minha percep��o. Para o 
habitante da casca, minhas conclus�es n�o far�o o menor sentido; espero, por isso, 
a mordida funda no que digo. Doce ou amargo, engolido ou cuspido, gostaria de ser 
degustado ─ mordido e mastigado, de prefer�ncia ─ in natura, sem temperos.

O formador de opiniÇo H� alguns anos, uma colega de trabalho (30 anos mais ou 
menos na �poca, webdesigner) lia em voz alta uma not�cia de um portal da Web: um 
ator (25-30 anos) fora preso por posse de drogas. O que me surpreendeu foi o 
coment�rio de minha colega: “Como � que pode? Ele n�o tem respeito pelas 
pessoas? Um formador de opini�o usar drogas e decepcionar as pessoas assim!...”

Deixemos de lado por enquanto a quest�o do uso de drogas, da criminaliza��o ou 
n�o de sua posse e/ou utiliza��o e todos os moralismos. O que � um formador de 
opini�o? Em minha provavelmente antiquada concep��o, seria algu�m que serve de 
modelo: por seu trabalho, seu talento, suas opini�es, suas ideias, seu esfor�o, sua 
contribui��o � humanidade. No caso em pauta, tratava-se de um ator jovem, rosto e 
corpo bonitos, pouco tempo de TV ou teatro, ator de novelas principalmente, 
modelo, se n�o me engano ─ e por favor, aqui n�o vai qualquer preconceito ou 
julgamento ─, enfim, uma pessoa sem significativo talento art�stico ou relevante 
contribui��o � sociedade, n�o pela profiss�o, mas pela pouca experi�ncia de vida. 
Um ator sexy (por n�o ser da �rea, prefiro n�o julgar seus dotes art�sticos), semi-
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iniciante, com alguma penetra��o na m�dia (feminina?). Um formador de opini�o, 
segundo minha colega.

Temos aqui duas op��es mutuamente exclusivas, a meu ver: (1) ele � realmente um 
formador de opini�o ─ neste caso, minha colega est� correta (e com ela muitos/as 
dos/das f�s), nosso ator tem “opini�es” exemplares, e a express�o est� sendo 
utilizada corretamente; ou (2) ele n�o � um formador de opini�o ─ e neste caso 
minha colega est� equivocada (e com ela muitos/as dos/das f�s), nosso ator seria s� 
um rosto bonito usufruindo de seus minutos de fama, e a express�o n�o est� sendo 
utilizada corretamente, ou ent�o adquiriu novos contornos.

Ap�s pesquisar o curr�culo do ator em pauta, n�o encontrei algo relevante sobre sua 
pessoa ou carreira. Ou seja, n�o encontrei qualquer fato que o tornasse um 
“formador de opini�o” no sentido conhecido do termo. Nem sua vida pessoal/p�blica, 
nem sua vida profissional o credenciavam a exemplo de algo. Por isso, formador de 
opini�o, no sentido estrito do termo, ele n�o era. Somos obrigados a concluir num 
primeiro momento, talvez, que a express�o adquiriu novo significado: formador de 
opini�o pode ser algu�m que “est� na m�dia”, que � conhecido, que � celebridade, 
com ou sem “opini�es” a serem emuladas.

Um formador de opini�o hoje em dia, consequentemente, tem outros atributos: 
beleza, sensualidade, celebridade. A pergunta �: qual sua “opini�o”? qual seu 
“exemplo a ser imitado”? qual sua “contribui��o � sociedade”? Aparentemente ─ o 
adv�rbio em si j� remete a apar�ncia, superficialidade, casca ─, sua mensagem 
seria algo do g�nero: “sejam lindos como eu”, “cheguem � TV como eu cheguei”, 
“sejam capa de revista como eu sou”, “malhem, cuidem do corpo e se tornem um 
s�mbolo sexual”, “tornem-se conhecidos”, “falem mal, mas falem de mim”. E tornem-
se formadores de opini�o. O que disserem ser� levado em (boa) conta.

N�o sejamos, por�m, injustos, “menosprezando” o referido ator. Se ele � 
considerado um formador de opini�o (como tantos/as outros/as, ali�s), � porque uma 
legi�o de pessoas o considera como tal. Acusemos ent�o a legi�o de 
admiradores/as, mas ainda aqui poder�amos ser injustos e apressados. Acusemos 
por fim a televis�o, os meios de comunica��o, a m�dia em geral... N�o. Precisamos 
analisar mais detidamente o problema.

Primeiramente, n�o se trata de acusar, culpabilizar ou mesmo responsabilizar. 
Talvez o paradigma tenha se modificado e a aten��o das pessoas esteja voltada 
para algo diferente. S� uma mudan�a, nada mais. E � precisamente neste ponto que 
podemos nos encontrar diante de um problema mais preocupante. Suponhamos que 
o referido ator, e tantas outras pessoas ─ na televis�o, nas empresas – ah... as 
empresas... –, no dia a dia ─, seja realmente um formador de opini�o. Neste caso, o 
que mudou foram as opini�es propriamente ditas. Em outras palavras, se um 
formador de opini�o no passado precisava ter um determinado tipo de opini�o, um 
curr�culo respeit�vel, hoje em dia ele precisa de opini�es diversas daquelas do 
passado, ou a falta delas. As pessoas estariam acreditando em algo diferente 
daquilo em que acreditavam antes. Ou, no limite deste racioc�nio, as “opini�es” 
atualmente podem ser um conjunto vazio, ou seja, um formador de opini�o n�o 
precisa ter opini�es. Em resumo, as pessoas passaram a acreditar em algo 
diferente, que pode ser algo sem grandes significa��es ou at� absolutamente nada.
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Parece que o/a “formador/a de opini�o” est� ficando institucionalizado. Um site, 
entrevistando uma jovem atriz de TV, pergunta: “Como atriz, voc� acaba sendo uma 
formadora de opini�o. Existe um cuidado especial na escolha de personagens?” A 
agente de outra atriz de TV, em outro site, declara: “Quando a pessoa se torna 
formadora de opini�o, precisa de cuidado redobrado. (...) a partir disso, todas as 
suas atitudes e declara��es teriam um peso e import�ncia muito mais relevantes aos 
olhos das pessoas. Ela entendeu, concordou e o melhor, n�o se esfor�ou para isso.” 
Mais uma atriz, que num site declara ainda continuar “boa de cama”, afirma: “Mas se 
eu tivesse pensado mais um pouco, por ser uma formadora de opini�o, n�o teria 
falado isso, n�?” Nos casos acima, torna-se uma pessoa formadora de opini�o pelo 
que diz ou pelo que representa na TV ou no cinema? Pelo que pensa na vida real ou 
pelo que a manda dizer o roteiro? O p�blico aceita tacitamente estas “opini�es”? 
Isso � para se pensar, n�o em rela��o aos atores, mas em rela��o ao p�blico...

Entretanto, precisamos concordar num ponto: hodiernamente, a apar�ncia, a 
notoriedade credenciam um ator (poderia ser qualquer outro profissional, claro) a ser 
considerado um formador de opini�o, ainda que n�o tenha “opini�es”, ainda que 
tenha pouco ou nada a dizer. Se o conte�do � a polpa da fruta e a m�dia � a casca, 
podemos supor (n�o afirmar, jamais) que neste caso espec�fico estamos 
provavelmente funcionando no n�vel da superf�cie, da casca.

O cabelo da jornalista Acompanhei com bastante curiosidade a discuss�o havida 
faz algum tempo em jornais e revistas conceituados a respeito do novo corte de 
cabelo de uma conhecida �ncora de programa de noticias na TV. Proliferaram 
entrevistas, fotos, consultas, especula��es ─ at� sua vida conjugal, aparentemente 
saud�vel, veio � tona. Paradoxalmente, n�o observei discuss�es de igual magnitude 
sobre o que pensava com rela��o aos problemas da �poca em v�rios campos: 
pol�tica, economia, comportamento, arte, para citar apenas alguns temas. Mais 
surpreendente ainda: a t�nica era especificamente seu novo corte de cabelo; n�o se 
falava em sua compet�ncia profissional ─ e, mesmo n�o sendo jornalista, considero 
uma das boas apresentadoras que temos atualmente. N�o se falava em como ela 
apresenta as not�cias, em sua dic��o, em sua isen��o, nada; absolutamente nada. 
Ela se tornou um corte de cabelo. E tudo que isso representa. Seu ser se plasmou 
na tesoura de um cabeleireiro. Seu nome virou o nome do estilo de corte ─ que, por 
sinal, n�o me agradou, mas que foi imitado em grande escala.

Na verdade, imitar cores e cortes de cabelo n�o � fato novo. Recentemente tivemos 
uma invas�o de cabelos vermelhos, devido a uma personagem de novela; mais 
longe no tempo homens e mulheres imitaram apar�ncia e cortes de cabelo de 
cantores, atores e atrizes. Gostando-se deles ou n�o. � a moda. O que me causa 
estranheza � que no caso referenciado aqui nada se falou sobre a mulher, a 
profissional, a jornalista; no m�ximo falou-se de sua condi��o de mulher casada e 
m�e, sem entrar em grandes detalhes, somente no �mbito da fofoca. N�o sei o que 
pensar a respeito de uma sociedade que n�o v� o profissional e o ser humano, suas 
qualidades, suas fraquezas, seus defeitos. Choca-me reduzir um ser a sua forma ou 
apar�ncia; choca-me ainda mais transformar a apar�ncia em assunto priorit�rio de 
conversa, em detrimento do ser que est� por tr�s da apar�ncia, de suas ideias. O 
culto � apar�ncia talvez sempre tenha existido, mas sinto como se atualmente esta 
apar�ncia estivesse tomando o lugar do interior. Como se tudo fosse apar�ncia, 
superficialidade, em suma, casca.
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O que dizer ent�o do vestido de noiva de Kate Middleton, agora duquesa de 
Cambridge, rec�m-casada com o pr�ncipe William, agora duque de Cambridge. No 
dia seguinte ao casamento, noivas no mundo inteiro j� procuravam as fotos do 
vestido para confeccionarem um igual.

As pernas das jornalistas Ainda no terreno jornal�stico, especialmente no tocante a 
programas de not�cias televisivos, analisemos a estrat�gia ─ de grande apelo 
masculino, confesso ─, de uma determinada emissora de TV que colocou em um 
programa noturno duas mulheres ─ lindas, por sinal ─, apresentando um programa 
por tr�s de uma mesa. Detalhe: a mesa n�o possu�a anteparo frontal. Ou seja, viam-
se as pernas das mulheres e o que mais elas quisessem mostrar. Calcinhas, 
inclusive. Brancas e de renda, pelo que pude observar ─ muito atenta e 
interessadamente, digo de passagem.

N�o sei se o programa ainda est� no ar, mas suponho que a audi�ncia do canal 
tenha aumentado bastante na �poca. Como ia ao ar relativamente tarde da noite, s� 
assisti ao programa umas duas vezes, mas achei muito interessante o que me disse 
uma conhecida. Estava eu conversando com ela (somos ambos professores) sobre 
a tend�ncia percebida em quase todas as apresenta��es em Power Point onde quer 
que se v�, o que faz o palestrante abusar de sons, cores e imagens, retirando assim 
do conte�do apresentado a aten��o dos participantes de uma aula, congresso ou 
coisa que o valha. Ela concordou comigo e me contou um epis�dio ocorrido em sua 
casa. Ela e o marido assistiam ao tal notici�rio, quando ela fez um coment�rio sobre 
algo que estava sendo dito por uma das apresentadoras, pol�tica, penso eu, ao que 
o marido n�o respondeu. Para resumir, ele estava prestando aten��o �s coxas das 
mulheres e n�o ao notici�rio propriamente dito. N�o sei se houve alguma briga entre 
eles, mas o que interessa � a distra��o causada pelo, digamos, layout, o formato do
notici�rio.

Confesso que n�o consegui nas duas vezes enxergar nada al�m de joelhos e saias 
(para minha frustra��o), mas tenho de enaltecer a iniciativa dos marketeiros do 
referido canal de televis�o, que tiveram esta espl�ndida ideia de colocar no ar duas 
beldades bem vestidas, e ainda por cima com roupas insinuantes – e curtas. N�o sei 
se foi uma ideia proposital ou se n�o pensaram que os telespectadores veriam as 
pernas das meninas e por isso pudessem desviar sua aten��o das not�cias. No 
entanto, em se tratando de televis�o, onde tudo � planejado nos m�nimos detalhes, 
acho pouco prov�vel que a cena tenha passado despercebida dos diretores. 
Proposital ou n�o, como tudo na televis�o, este notici�rio mostra que na verdade 
n�o importa muito o que se diz, mas sim quem diz, como diz, e com que roupa diz. 
Ah, e, mais importante, com que pernas diz. [Em 2009 algu�m me disse que o 
notici�rio ainda existia, mas a mesa agora tem tampo frontal. Atualmente parece n�o 
existir mais. N�o fui conferir.]

Certamente o programa teve elevada audi�ncia (muito possivelmente do p�blico 
masculino) neste formato, o que demonstra que a ideia teve quem a acolhesse. � 
claro que � teoricamente muito mais apraz�vel assistir a um programa conduzido por 
duas mulheres lindas, bem vestidas e com as pernas � mostra, especialmente se 
considerarmos o imagin�rio masculino que (falo por mim) fica torcendo para que 
elas se descuidem e deixem ver algo mais �ntimo, por assim dizer. Ou seja, a ideia 
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em si � apelativa: divulgar a apar�ncia acima do conte�do; e a audi�ncia cai na 
rede: interessar-se pela apar�ncia acima do conte�do. Pela casca.

Ainda as calcinhas (ou a ausÉncia delas) Desde que a suposta amante de um 
nosso ex-presidente foi flagrada (em �ngulo inferior) sem calcinha num Carnaval, 
venho acompanhando um desfile (!) de mulheres “flagradas” em minissaias, ou 
melhor, microssaias, algumas sem calcinhas e outras com. Em conversa com uma 
amiga produtora de eventos, fiquei surpreso – mas n�o tanto, admito – ao saber que 
talvez essas mulheres (lindas, por sinal) n�o sejam t�o descuidadas assim; tudo 
pode fazer parte, segundo minha amiga, de um “golpe de m�dia” para atrair a 
aten��o para a pessoa, seja por estar “em baixa na m�dia” ou simplesmente para 
promov�-la – isso explica o meu “flagrada” entre aspas. Uma dessas mulheres (devo 
dizer, minha musa brasileira), ap�s ser “flagrada” de pernas cruzadas e sem 
calcinha, declarou estar muito triste com o tal fot�grafo, mas sem ressentimentos: 
tinha pena dele e de sua fam�lia, pois, segundo ela, era uma “pessoa pequena” ou 
algo assim. Algumas dessas “v�timas” levam a coisa na brincadeira, outras ficam 
ofendidas e outras ainda processam os fot�grafos, os sites ou as revistas – pode ser 
que a� esteja tamb�m uma boa raz�o para a “exposi��o”, pois, como todos 
sabemos, processos podem ser bem lucrativos...

Preciso dizer que n�o me considero moralista. O problema que relato aqui n�o � o 
fato de as mulheres serem fotografadas com ou sem calcinha, de pernas cruzadas 
ou abertas; o que me surpreende � o uso comercial que se faz disso. Se eu fosse 
uma mulher bonita, preferiria ser “flagrada” em minhas ideias, meu modo de pensar, 
naquilo que poderia contribuir para tornar o mundo melhor; isso eu exploraria. O 
corpo seria secund�rio. Estamos em uma �poca em que o culto ao corpo que n�o se 
enquadra nos padr�es "deliciosos" explorados pela m�dia � motivo de frustra��o, 
estresse e depress�o para homens e mulheres. J� cheguei a apostar (ganhei todas 
as apostas) com amigos que uma dada atriz que desponta na TV ou no cinema ou 
nas passarelas vai posar nua para alguma revista; fiz a experi�ncia umas dez vezes 
e todos que apostaram no “sim, ela vai posar nua em menos de seis meses” 
ganharam. Acho que isso reflete bem nossa �poca.

A vendedora de assinaturas de jornal J� faz uns bons dez anos ─ o que prova 
que o assunto n�o � novo ─, num shopping center carioca na Barra da Tijuca onde 
eu sempre almo�ava, que fiz assinatura de um jornal num quiosque onde ficava uma 
menina de seus vinte, vinte e poucos anos (serei honesto: n�o sei se fiz a assinatura 
por interesse no jornal ou nela). Conversamos um pouco, ela me contou algumas 
coisas de sua vida ─ era universit�ria, estudava economia ou administra��o de 
empresas, algo assim ─ e depois, sempre que passava pelo local, eu a 
cumprimentava e �s vezes convers�vamos um pouco. Um dia perguntei se era 
realmente interessante para ela, uma universit�ria, fazer o que fazia, ou seja, vender 
assinaturas de jornal, em vez de um est�gio, por exemplo. A resposta foi no m�nimo 
curiosa: disse-me ela que ganhava quase nada, que aquilo era “um saco”, mas que 
valia a pena porque, sendo o local que era no bairro onde estava localizado, existia 
uma grande chance de ela encontrar algu�m ligado � televis�o ou � moda, que a 
pudesse levar ao estrelato.

N�o tenho nada contra a op��o da mo�a, mas fiquei pensando muito tempo a 
respeito do que ela me disse. Penso ser um pouco cruel para uma jovem ter como 
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sonho encontrar algu�m que a torne celebridade. Ela n�o queria se casar com um 
homem bonito e rico, mas sim adentrar a televis�o ou a passarela. Era muito bonita 
de rosto e de corpo, com certeza. Por outro lado, por ter tido acesso a um curso de 
terceiro grau, ou seja, aparentemente tendo de utilizar seu potencial intelectual, 
estava pronta a largar tudo para uma carreira de celebridade. Claro que trabalhar na 
televis�o ou com a moda � um trabalho digno e, em nossos dias, altamente rent�vel. 
S� n�o sei se assimilo muito bem o investimento na fama e no corpo cada vez mais 
bonito, em detrimento, no caso dela, de uma carreira profissional em outra �rea, t�o 
digna quanto a primeira. Talvez n�o t�o lucrativa, mas com grandes possibilidades 
de proporcionar um excelente sal�rio e bastante conforto. Sem a celebridade, na 
maioria dos casos. Na situa��o em pauta, acho que o que mais me surpreendeu foi 
o fato de ela n�o fazer algo a respeito, n�o se esfor�ar para realizar seu sonho. Um 
detalhe importante: ela n�o buscava a profiss�o de atriz ou modelo por gostar de 
atuar ou desfilar; isso ela deixou bem claro – era somente para ganhar dinheiro e 
“ficar no spot”. Talvez como muitos de nossos garotos em rela��o ao futebol... 
Colocava-se na vitrine – ela era a pr�pria vitrine – esperando ser notada. Pura 
casca.

Os manuais de portuguÉs Nos �ltimos dez anos mais ou menos, seguindo a 
preocupa��o exacerbada (e linguisticamente bastante equivocada) com o idioma 
p�trio, coitado, � beira do colapso pelas importa��es estrangeiras, pelo gerundismo 
e pelo desrespeito �s regras da gram�tica normativa, acompanhamos um certo 
boom (ou seria pum?) de publica��es supostamente visando a uma retomada da 
primazia do “escrever bem”. De um lado est�o livros, cartilhas, manuais, tira-
d�vidas, seja que nome tenham, cujo objetivo prec�puo � ensinar como se deve falar 
e escrever o “bom” portugu�s; de outro est�o os chamados manuais de reda��o e 
estilo, oriundos de alguns grandes jornais e que viraram fonte extra de renda para os 
mesmos e os autores dos tais manuais. Supostamente eram utilizados originalmente 
como guia dentro das publica��es noticiosas e talvez, deduziram seus editores, por 
serem jornais de grande tiragem e em tese respeitados pelos leitores mais cultos, 
pudessem fazer as vezes de norteadores do bom falar e escrever. O mesmo vale 
para professores-celebridades ou jornalistas-celebridades que veem publicando 
diversos manuais do bom escrever.

At� a� nada de muito novo nem digno de reprova��o, se n�o o fato de 
aproximadamente a metade de todos estes manuais e cartilhas p�s-modernos 
serem bastante superficiais, incompletos e alguns at� incorretos em alguns pontos. 
Sem falar nos exageros privilegiando a norma culta e um portugu�s artificial, 
totalmente em desacordo com a natural atualiza��o da l�ngua. Nota-se em muitos 
casos mera preocupa��o com o retorno financeiro ao se aproveitarem as editoras do 
modismo em que se transformou a “defesa” do idioma nacional. Al�m disso, tais 
livros custam relativamente bem menos do que as gram�ticas do portugu�s. E a� 
come�a o verdadeiro problema.

Na qualidade de professor de idiomas e tradutor, vejo com certa tristeza meus 
alunos comprarem estes livros, divulgando-os e os considerando primeira fonte de 
refer�ncia quando em dificuldades com rela��o ao portugu�s escrito ou falado. N�o 
desejo entrar em detalhes aqui no tocante � boa ou m� qualidade dos referidos 
livros, mas o fato � que, como sugerido acima, s�o em sua maioria meras 
colet�neas de regras gramaticais (algumas bastante anacr�nicas e/ou tendenciosas) 
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encorpadas com conselhos e exemplos resumidos e incompletos, o que em suma 
n�o “ensina” a usar a l�ngua em sua norma culta escrita, e sim abastece o leitor de 
atalhos simplistas para uma reda��o e elocu��o “pseudocorretas”. Sem falar na 
tend�ncia acomodada de muitos alunos (muitas vezes incentivada pelos 
professores) de obter na web resumos e "listinhas" para ajud�-los em sua reda��o. 
A grande maioria destes "resuminhos" est� no m�nimo incompleta, e, pior, n�o 
ensina os caminhos, somente leva aos resultados. Em outras palavras, fica-se na 
casca da regra gramatical; n�o se aprende a utiliz�-la em contextos diversos.

A quest�o dos estrangeirismos (curiosamente s� se fala nas importa��es do ingl�s 
dos Estados Unidos, o que sugere uma preocupa��o mais pol�tica do que 
lingu�stica) tem sido objeto de acaloradas discuss�es entre professores e pol�ticos 
que em sua sandice pseudonacionalista querem tentar colocar (manter) a l�ngua 
numa camisa-de-for�a. A rigor, se realmente quisessem abolir os estrangeirismos, o 
que dizer de Bravo!, pene, lasanha, nhoque (italiano); de whisky, gin, rum (do ingl�s, 
j� consagrados); de crach�, abajur, arrivista (do franc�s); e de mang�, sushi, origami 
(do japon�s)? Ah, mas estes j� est�o consagrados e alguns at� aportuguesados. 
Sim, mas s�o estrangeirismos. Pela l�gica, deveria ser abolidos tal e qual. Tenho um 
livro de mais de cem p�ginas apenas com uma listagem de galicismos (palavras 
vindas do franc�s), e n�o atentam os tais jagun�os da l�ngua para o fato de terem 
sido as importa��es do franc�s, no s�culo XIX, o que s�o hoje as importa��es do 
ingl�s. E as cita��es e express�es latinas? Mutatis mutandis, pro bono, habeas 
corpus, mens sana in corpore sano... S�o aceit�veis por serem produto de uma 
"cultura erudita"? Quem define o que � cultura? Quem define o que � erudi��o? Para 
muitas pessoas falar em "sale" em vez de "liquida��o" � demonstra��o de cultura. 
Quem vai arbitrar essa quest�o? Fala-se em empobrecimento do portugu�s. O 
ingl�s tem aproximadamente 60%-65% de latim (fora voc�bulos de outras l�nguas 
em propor��o menor), e nem por isso se "deteriorou". Por a� se v� que a discuss�o 
permanece na casca, na defesa de uma "norma culta" engessada, que no fundo 
mascara a verdadeira mazela do pa�s, a saber, o sofr�vel sistema educacional 
brasileiro.

O mesmo se aplica �s tentativas de recrudescimento de uma norma culta 
anacr�nica e j� h� bastante tempo carente de uma revis�o em regra (com trocadilho, 
por favor). Por isso, n�o vou me estender aqui nesses temas. Ora, se a preocupa��o 
for realmente genu�na, penso ser do interesse de todos que se ensinem as regras 
corretamente, exaustivamente, aprofundadamente, contextualizadamente, de modo 
que as pessoas aprendam a falar e escrever corretamente o portugu�s (seja l� isso 
o que for). Para tanto, temos boas gram�ticas que analisam nossa l�ngua do ponto 
de vista da norma culta tradicional e que, a meu ver, essas sim, deveriam ser as 
primeiras fontes de consulta. Diga-se de passagem que n�o sou contra o ensino da 
norma culta nas escolas; s� n�o sou a favor da rigidez proposta por esses guardi�es 
da l�ngua. � preciso dizer ao aluno que “tipo de portugu�s” utilizar num concurso, 
numa entrevista de emprego, numa conversa com amigos e na cama com a 
namorada. L�ngua e contexto e interlocutor e situa��o de fala. S� isso.

No entanto, o que se v� � a procura n�o pelos comp�ndios de l�ngua portuguesa, 
mas pelos referidos manuais de estilo e que tais. Pode ser que o fator econ�mico 
pese nesta decis�o de compra. Pode ser que n�o. O fato de alguns destes livros 
serem escritos por “professores” que se tornaram celebridades (e nesta era de 
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casca, de superficialidade, sin�nimos de conhecimento e erudi��o – formadores de 
opini�o), e de outros levarem o nome de jornais de penetra��o nacional (a 
celebridade avalizando a confiabilidade outra vez), talvez esteja na raiz desta 
procura pelos manuais facilitadores, em detrimento de ferramentas mais confi�veis 
para a solu��o de problemas de l�ngua portuguesa. Pessoas que de alguma forma 
lidam com a l�ngua portuguesa e que desejam se aprofundar nas regras gramaticais 
s�o levadas a comprar estas publica��es, iludidas que s�o na oferta de potenciais 
elixires contra os “erros” de portugu�s. Ali�s, o que seriam erros nesse caso? Alunos 
de escolas e universidades s�o igualmente levados a consumir tais produtos, o que 
n�o contribui para uma boa forma��o com respeito � norma culta, reconhecidamente 
necess�ria em alguns contextos sociais e profissionais, embora exageradamente 
paparicada pelos policarpos defensores do estreitamento e normatiza��o lingu�stica.

� interessante notar ainda que muitas empresas, no intuito de capacitar seus 
funcion�rios a “escrever bem o portugu�s”, v�m convidando os profissionais 
midi�ticos da l�ngua a ministrarem cursos, palestras, workshops e semin�rios em 
suas instala��es. N�o tenho registros de professores universit�rios, gram�ticos e 
linguistas sendo convidados para tais eventos. Talvez n�o conhe�am nossa l�ngua o 
suficiente. O mesmo pode ser dito a respeito de colunas em jornais e revistas 
assinados por pessoas que n�o t�m o respaldo de uma forma��o completa e isenta 
em l�ngua ou lingu�stica. Esquecem-se talvez editores e consumidores de que usar 
uma l�ngua profissionalmente n�o significa conhec�-la profundamente a ponto de 
ensin�-la em seus m�nimos detalhes. E ficam algumas perguntas: manuais, mas de 
qu�? para quem? segundo quem? onde? por qu�? Ressalte-se que algumas 
revistas destinadas a assuntos espec�ficos (l�ngua, literatura, filosofia) veem 
solicitando mat�rias a especialistas. Este � um bom sinal, mas fica dilu�do por serem 
estas revistas ditas “especializadas”; o mesmo n�o ocorre com revistas mais 
populares.

Mais uma vez assistimos � aura de celebridade encobrindo o conhecimento 
verdadeiro e profundo de um assunto que deveria ser explorado por especialistas e 
n�o por mascates de �ltima hora que at� conhecem bastante a l�ngua portuguesa, 
mas que s� contribuem para a superficialidade e unidirecionalidade cada vez maior 
de nosso ensino em todos os n�veis de escolaridade. T�pico produto desta era onde 
o f�cil se superp�e ao abalizado, onde a m�dia constr�i respeito e confiabilidade. 
Poucas pessoas sabem o nome de alguns de nossos grandes gram�ticos; talvez 
muitas saibam o nome de “professores” e jornalistas especializados em l�ngua 
portuguesa que t�m o nome impresso em t�tulos de livros e sua imagem veiculada 
ad nauseam na televis�o. O que vejo � um circo de horrores lingu�sticos, zumbis se 
fazendo passar por s�bios, recitando regras e f�rmulas, ou seja, polindo a casca.

Alunos Sou professor e orientador de monografias de final de curso em uma 
universidade privada. O maior problema com que me deparo � – pasmem! – fazer 
meus alunos pesquisarem, fato na verdade imprescind�vel a qualquer pesquisa 
cient�fica. Pesquisar na Web – no Google e na Wikipedia principalmente – tudo bem; 
n�o causa rea��es negativas. Basta sugerir a ida a uma biblioteca, a uma outra 
universidade, para come�ar a ladainha: n�o tenho tempo, tenho filhos, tenho dois 
empregos, a faculdade deveria providenciar fontes de pesquisa, “me indica a� uns 
livros, vai”, “vou ter que pedir emprestado?”, n�o tenho dinheiro para comprar livros 
e, o pior, “t� tudo na Internet”. N�o. N�o est�. Em rela��o a material bibliogr�fico de 
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peso, pouca coisa pode ser encontrada na Web. Muita coisa pode ser encontrada, 
sim, mas em bancos de teses virtuais e em sites confi�veis, mas ainda n�o podemos 
prescindir do impresso para muitos trabalhos acad�micos.

Talvez o deslumbramento de alguns professores que desenvolvem trabalhos que 
n�o sejam estritamente de pesquisa acad�mico-cient�fica, talvez a acomoda��o de 
nossa sociedade p�s-moderna, ou talvez a pregui�a pura e simples tornem os 
alunos esses seres que acreditam na aprendizagem por osmose ou por gera��o 
espont�nea. A rigor, os mais jovens nem pesquisar no Google sabem; mal 
conhecem a fundo as ferramentas de busca, al�m de dificilmente saberem o que 
torna um site confi�vel. Pior: n�o conhecem as t�cnicas de pesquisa acad�mica: o 
que procurar, onde procurar, como procurar, como compilar o material encontrado, 
como referenciar. A Web se tornou a casca, ou melhor, v�rias cascas; poucos 
sabem encontrar sob qual casca est� o conhecimento verdadeiro, �til.

O que nos leva ao aluno cliente. Assisti a uma palestra muito interessante, em que o 
apresentador discorria sobre o que, em sua opini�o, era um dos grandes problemas 
do ensino no Brasil atualmente: o aluno brasileiro se tornou cliente e deixou de ser 
aluno. Concordo plenamente. O aluno hoje em dia, especialmente o aluno de 
institui��es privadas, transformou-se em aluno-cliente: tudo aquilo com o que n�o 
concorde � motivo de reclama��o, ida � Coordena��o ou at� processos. Pedir para
realizar um trabalho al�m do que foi programado originalmente, apresentar uma lista 
de refer�ncias com mais de tr�s livros, sugerir a leitura de mais de um n�mero X de 
cap�tulos, preparar provas mais desafiadoras e dissertativas, tudo isso gera 
desconforto e reclama��es. A Coordena��o se tornou a “defesa do consumidor” da 
escola ou universidade. Na universidade p�blica isso n�o ocorre muito, 
paradoxalmente devido a um ponto negativo: o corporativismo. � muito dif�cil tomar 
medidas contra um professor de universidade p�blica; assim como na pol�tica, nada 
acontece com ele. Esse � outro problema de nosso ensino universit�rio, mas fica 
para outra ocasi�o.

O aluno � cliente quando paga, quando solicita desconto, quando requer o diploma, 
quando reclama que o professor chega tarde e sai cedo; mas � aluno, no sentido 
tradicional do termo (embora haja termos mais “educacionalmente corretos” como 
aprendiz, aprendente, facilitador, docente, dentre outros) no tocante a seu 
aprendizado. Parece que essa � uma no��o ultrapassada. At� prova em contr�rio, 
se um professor exige, cobra, determina e prop�e, ele sabe o que faz e precisa ser 
respeitado. Algumas coisas podem ser negociadas, outras n�o. � prov�vel que essa 
quest�o do aluno-cliente tenha sido motivada por uma prolifera��o de universidades 
ca�a-n�queis que n�o podem perder aluno; assim, os professores – isso � fato – s�o 
“encorajados” a dar a quinta chance, a “facilitar” a vida do aluno, claro, tudo baseado 
em alguma fundamenta��o pedag�gica. Com isso, cai a qualidade do ensino, o grau 
de exig�ncia do professor, o grau de compet�ncia do professor, o grau de exig�ncia 
do aluno e, no futuro, seu grau de compet�ncia. O aluno-cliente � a casca; o aluno-
aluno � a polpa.

Trabalho tamb�m para universidades p�blicas e a realidade n�o � muito diferente. 
Talvez a quest�o mais problem�tica atualmente seja a do pl�gio. Os alunos n�o se 
sentem nem um pouco constrangidos em simplesmente "copiar e colar" trechos ou 
textos completos da Web, sem mencionar a fonte, muitas vezes sem alterar o texto, 
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misturando-o a suas palavras. O pior de tudo isso � que o fato � frequente em 
cursos de p�s-gradua��o – acreditem! – para professores e educadores. A pesquisa 
f�cil aos mecanismos de busca, sem a devida conscientiza��o, pode tornar tais 
ferramentas, excelentes em princ�pio, nocivas ao aprendizado.

ApresentaÑÖes em Power Point Aulas, palestras, demonstra��es. Atualmente 
invi�veis sem os famigerados slides em Power Point (ppt, por simplicidade). Digo 
famigerados porque s�o t�o bem constru�dos, t�o cheios de cores e anima��es que, 
a exemplo das pernas das apresentadoras (vide acima), retiram, muitas vezes, toda 
a aten��o do conte�do apresentado, colocando-a na forma, na apar�ncia. E digo 
famigerados porque ajudam a passar o tempo, na grande maioria dos casos 
ofuscando a total incompet�ncia do professor/apresentador. Chamo esse tipo de uso 
da tecnologia de “viagra tecnol�gico”: s� melhora o desempenho (a forma) e, al�m 
disso, temporariamente; o problema (a falta de conte�do) continua o mesmo. E 
possivelmente insol�vel.

Evidentemente, slides em ppt s�o �timos: tornam a apresenta��o mais din�mica e 
ilustrativa, mais apraz�vel; d�o ar de modernidade ao ato em si; aceleram o 
processo, pois n�o se precisa escrever. O problema � quando viram o foco das 
aten��es. Sem falar dos sons e movimentos, muitas vezes exagerados (e irritantes). 
Embora j� tenha lidado com webdesign e saiba produzir slides bem desenvolvidos, 
meus slides s�o sempre cool, b�sicos, simples: cores e fontes b�sicas com 
contraste fundo-superf�cie, pouqu�ssimas anima��es, v�deo e �udio somente quando 
estritamente necess�rios, imagens somente se imprescind�veis; quero o foco no que 
tenho a dizer, n�o no que tenho a mostrar. Nada contra a sofistica��o, mas tudo 
contra os exageros. E a bem da verdade, uma apresenta��o em ppt deve ser 
apenas um guia para o apresentador e/ou um conjunto de aspectos importantes 
para a plateia.

Uma pequena ilustra��o. Durante um congresso em Fortaleza, notei que o 
apresentador se utilizava muito de sons na transi��o dos slides e no aparecimento 
de cada item dentro do slide. A mim estava irritando um pouco, mas em dado 
momento entreouvi duas mulheres � frente exaltando os tais “sonzinhos”. Fica a 
pergunta: ser� que estavam concentradas no conte�do apresentado (que na 
verdade era muito bom) ou na casca da apresenta��o?

J� presenciei situa��es tragic�micas, em que faltou energia, o equipamento 
apresentou defeitos, ou a vers�o dos programas utilizados era diferente daquela em 
que as apresenta��es foram criadas. Muitos apresentadores n�o sabem o que fazer, 
e por diversas vezes os vi alegarem n�o poder continuar a apresenta��o. 
Lamentavelmente, neste caso a apresenta��o de slides se transformou em muleta 
para apresentadores aleijados de conhecimento, de conte�do e/ou de prepara��o. � 
muito c�modo fiar-se em uma ferramenta sem se aprofundar no tema, mas se 
esquece que a tecnologia pode falhar, e a� s� mesmo recorrendo ao velho sistema 
da voz que expressa o saber, e n�o das cores e sons que pintam a ignor�ncia e/ou 
pregui�a.

De novo a lÜngua portuguesa e o jornalista-especialista Foi bastante interessante 
acompanhar a pol�mica criada em torno do livro Por uma vida melhor, recomendado 
pelo MEC para uso no ensino de l�ngua portuguesa (e de outras disciplinas) por 
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parte de alunos de EJA. Foram programas radiof�nicos, debates televisivos, 
entrevistas, editoriais inflamados e artigos tendenciosos que s� serviram para 
demonstrar duas coisas: (1) a incompet�ncia e tendenciosidade do jornalismo 
brasileiro atual; e (2) o desconhecimento do assunto tratado. Em primeiro lugar, ficou 
patente que a grande maioria das pessoas que "ca�ram de pau" em cima do livro 
certamente n�o leram o livro; leram somente, quando o fizeram, o trecho mais 
pol�mico e tiraram suas pr�prias conclus�es, baseadas em suas opini�es pessoais, 
sem acesso que s�o a conhecimentos mais t�cnicos. Para simplificar, o trecho 
pol�mico do livro afirmava ser poss�vel utilizar outras formas de concord�ncia que 
n�o aquela definida pela norma culta. O exemplo mais explorado foi o do "os livro". A 
autora do livro – isso fica claro para quem se deu ao trabalho de ler o livro, ou pelo 
menos o trecho citado – defende o uso da concord�ncia determinada pela norma 
culta do portugu�s, "os livros", mas admite ser poss�vel o uso de outras formas 
(como "os livro") em outras situa��es de fala – o que � correto. Em nenhum 
momento a autora privilegia uma ou outra forma, mas deixa bem claro que, em 
termos de promo��o social e para n�o sofrer preconceito lingu�stico, recomenda-se 
a forma defendida pela norma culta.

Em outras palavras, o livro de forma alguma prega outra coisa que n�o a norma 
culta do portugu�s. No entanto, toda a m�dia a que tive acesso, com pouqu�ssimas e 
louv�veis exce��es, partiu da premissa de que o livro ensinava a "falar errado" o 
portugu�s. Al�m do fato imperdo�vel de n�o se ler atentamente o livro que se vai 
atacar, ficou patente o desconhecimento da diferen�a entre l�ngua falada e l�ngua 
escrita, de termos como preconceito lingu�stico, situa��es de fala, norma culta e 
norma padr�o. Infelizmente, nossos jornalistas est�o cada vez mais despreparados 
e superficiais, o que, em certa medida, j� � esperado, pois a m�dia de modo geral 
precisa de leitores/ouvintes/telespectadores, e para tanto basta citar fatos e causar 
pol�mica, ou seja, ficar na casca da not�cia. Poucos ve�culos de comunica��o 
consultaram especialistas, ou seja, linguistas, gram�ticos e professores de diversas 
orienta��es; o que se leu/ouviu/viu foram alguns especialistas que, 
convenientemente, concordavam com o ponto de vista do ve�culo, qual seja o de 
que o livro ensinava portugu�s errado, o que era, nesta l�gica, um absurdo.

V�-se que a discuss�o, de sa�da, foi conduzida da maneira errada, visto que o livro 
n�o ensina a falar/escrever errado o portugu�s. Uma pergunta mais plaus�vel 
poderia ter sido esta: pode um livro de portugu�s conter exemplos redigidos em 
norma popular, diferente da norma culta? Esta talvez fosse uma pergunta que teria 
conduzido a uma discuss�o mais produtiva. Entretanto, o jornalismo em nosso pa�s 
tem se pautado por superficialidades, volto a dizer, com poucas e honrosas 
exce��es. O "jornalista-especialista" � visto como "formador de opini�o", para todos 
os efeitos estudou/pesquisou a fundo aquilo que discute, e est� informando 
corretamente o p�blico. Erro crasso. Com exce��o de �reas como pol�tica e 
economia, em que a grande maioria dos jornalistas realmente possui conhecimento 
de causa no assunto, nas demais nota-se total despreparo e falta de pesquisa. 
Ouve-se "cantar o galo" e n�o se vai averiguar onde e por que canta o galo. � um 
jornalismo de casca, n�o de polpa. Os exemplos se multiplicam e muitas vezes s�o 
ris�veis. Li faz tempo (o que mostra n�o este um problema recente) que, em sua 
vinda ao Brasil, Luciano Pavarotti nos deliciaria com seus "acordes vocais". Gostaria 
muito de ver um cantor produzir um acorde com a voz.



Copyright
13

Em nenhum momento durante a discuss�o – mal encaminhada, a meu ver – levou 
em conta o professor, ou seja, quem realmente vai utilizar o livro. Ser� que nossos 
professores n�o est�o aptos a lidar com estas quest�es de l�ngua e lingu�stica? Se 
est�o, a discuss�o � totalmente infrut�fera. Se n�o est�o, o problema � mais 
complexo e envolver� discuss�es sobre forma��o/capacita��o/atualiza��o de 
professores, pol�tica salarial e pol�ticas p�blicas. Mas tudo isso � polpa, � carne; 
melhor ficar na superficialidade insossa da discuss�o sobre a norma culta: usar ou 
n�o usar. Esquecem os tais jornalistas-especialistas (e pol�ticos, alguns gram�ticos, 
alguns escritores e a pr�pria ABL que se manifestou contra o livro) de que a l�ngua � 
como a roupa: se n�o se vai de cueca para um congresso, nem de terno � praia, 
quando se necessita de promo��o social, respeito profissional ou de causar boa 
impress�o, deve-se usar a norma culta; quando se est� em outras situa��es sociais, 
outras vers�es da l�ngua (outras vestimentas) podem – e devem – ser usadas. 
Simples assim.

Lamentavelmente, este problema ocorre em outras �reas, como a venda de 
produtos. Comprei certa vez um CD de m�sica, pois foi o �nico que encontrei com a 
letra de uma can��o que precisava para um curso que ministrava. Como n�o tinha 
achado a referida letra na Web, fiquei feliz de encontrar o CD. Ao ouvir a can��o, no 
entanto, seguindo a letra do encarte, verifiquei, consternado, que s� havia uma parte 
dela; a letra n�o estava completa. At� ali eu tamb�m j� tinha conseguido encontrar. 
Constitui um verdadeiro absurdo que um produto apregoe conter algo que n�o tem. 
Este � outro cap�tulo da incompet�ncia e da impunidade de quem produz bens de 
consumo e bens culturais. N�o importa o que se coloca � venda, contanto que tenha 
boa apar�ncia e liste uma s�rie de funcionalidades, que quase nunca est�o 
presentes. O mesmo se aplica � forma��o de profissionais que nos atendem 
diariamente: operadores de telemarketing, t�cnicos de computador, gasistas, 
eletricistas, marceneiros, chaveiros, advogados, empresas de telefonia, ind�strias. 
Contanto que, por exig�ncia legal, o contato com o SAC esteja presente, est� tudo 
bem. Contanto que o profissional tenha sido chamado para executar o servi�o, est� 
tudo bem. Se ele vai consertar sua geladeira a contento n�o importa, pois voc� j� 
ter� pago por isto. � outra manifesta��o da era da casca: o rendimento a curto prazo 
com pouco conhecimento vale mais do que o respeito profissional adquirido por um 
bom trabalho (que exige mais conhecimento), que certamente vai render outras 
chamadas, e consequentemente mais dinheiro.

Uma vez, faz tempo, precisei da c�pia de uma chave. Como estava longe de casa, 
ao ver terminar o servi�o, perguntei ao chaveiro se ele tinha certeza de que a chave 
funcionaria na minha fechadura de casa, pois estava longe e seria complicado voltar 
para refazer a chave. O homem me encarou com bastante raiva e disse: "minhas 
chaves nunca voltam." Coloco essa rea��o no orgulho profissional de um 
trabalhador que conhece bem o seu trabalho. Voltando � educa��o, estamos 
vivendo uma invers�o de valores bastante curiosa: hoje em dia, o professor 
tolerante, leniente, que permite a flexibiliza��o de prazos ad infinitum, que aceita 
trabalhos n�o conformes �s exig�ncias originais, este professor � bem-visto pelos 
alunos; por outro lado, o professor que cobra, exige, aplica san��es (n�o me refiro a 
puni��es aqui), tolera e flexibiliza apenas dentro de certos limites, este n�o � bem-
visto pelos alunos. Por que ser�? Sempre achei que a fun��o do professor, a 
exemplo da fun��o dos pais, fosse preparar os alunos para o mundo, para o 
mercado de trabalho, em outras palavras, para o que est� fora da sala de aula; para 
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isto � preciso ir muito mais fundo do que a casca. Assim, das duas, uma: ou sempre 
estive enganado, ou o paradigma se modificou e eu fiquei anacr�nico, pois o que 
vejo majoritariamente � o ensino (visto aqui de forma abrangente, quase sin�nimo 
de educa��o) da superficialidade, da casca. N�o estarei aqui, mas gostaria muito de 
ver como o mercado vai receber no futuro estas gera��es de alunos formados na 
casca.

ConclusÇo A conclus�o � sua.


