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Antes de abordar o tema propriamente dito e de responder i 
pergunta feita no titulo, cabe sublinhar que, durante virias dicadas, o 
alemäo näo disp6s de urna bibliografia satisfatoria relativa ao seu 
lugar entre aquelas grandes linguas do mundo que superarn o papel 
de urna mera lingua nacional, seja pelo numero de falantes nativos e 
de falantes de segunda lingua, seja pela necessidade de conhece-la 
por motivos de utilidade devida ao seu cariter veicular, enfim, pelo 
seu valor comercial- para usar as paIavras de Florian Coulmas. Qual 
6 o lugar do alemäo entre a dfizia ou a vintena das linguas considera- 
das como as mais importantes do mundo? 

Somente a partir de 1991, quando saiu o livro de Ulrich Arnmon 
sobre a posiqäo internacional do alemao, 6 que dispomos de urna pu- 
blicaqäo que nos fornece, de modo quase exaustivo, um elevado nurne- 
ro de aspectos que ilustram o lugar ocupado pelo alemäo no mundo. As 
pubiicaqöes anteriores tendem a salientar a importiincia do alemiio 
motivadas poy certo amor patriatico que o seu autor - gerrnanofalante 

! - manifestou para corn a sua propria Iingua e por isso nem sempre 
brilharn por sua objetividade. Ern comparaqäo corn estes trabalhos, o 
livro de Ulrich Ammon pretende ser rigorosarnente objetivo, evitando 
impulsos nacionalistas e orientando-se por fontes fidedignas e estatis- 
ticas disponiveis. Urna das constantes do livro de Ammon 6 a.compa- 

1 racäo do alemäo com o inglk e o frances com o fim de contornar o 
escolho de uma supervaIoriza~äo da lingua aIemä pela qua1 peca mui- 

. tas vezes o livro de Thierfelder, um de seus precursores. 

Al6m de capitulos que tratarn da extensäo e divulgacäo do ale- 
rnäo, seu car5ter de lingua nacional oficial em diferentes paises, seu 
sratus co-oficial ou näo oficial em outros ou sua importancia como 

I lingua minoritiria em numerosos paises da Europa e outros conti- 
nentes, o livro de Ammon expöe pormenorizadamente o USO do ale- 
mäo sob aspectos internacionais: as relacöes economicas, a diploma- 
cia, a comunicaqäo cientifica e o turismo. 

0 livro de Ulrich Ammon constitui, portanto, um manual bas- 
! tante completo de informaqoes sobre o status e o cariter do alemäo, 
I 
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de rnodo que 6 dificil destacar outros aspectos Sem pesquisas mais 
aprofundadas do que as de Amrnon. Embora tudo ja parega dito, as 
observacöes que se seguem t2m por base a convicc50 de que so me- 
diante uma comparaqao com outras linguas, sobretudo as outras gran- 
des linguas europeias, seri possivel chegar a urna avalia~äo satisfato- 
ria. No que respeita i objetividade do rnetodo de Arnmon, o seu livro 
continua sendo um rnodelo digno a ser irnitado. 

A firn de avaliar a posicäo do alemäo entre as Iinguas da Uniäo 
Europeia e fora dela, 6 preciso recorrer b tentativas de urna classifi- 
caqäo iingüistica que, sob diferentes forrnas, se encontra nos manu- 
ais de lingüistica. Nestas tentativas, a classifica@io ditada pelo res- 
pectivo numero de falantes de cada Iingua talvez seja a mais divulgada, 
embora niio raro a rnenos decisiva. Partindo deste critkrio puramente 
quantitativo, urna lingua como o islandes, que tem cerca de 250.000 
falantes, seria rnuito menos irnportante do que o quichua, lingua in- 
dia falada nos Andes entre o sul da Colambia e o norte da Argeniina 
e cujo numero de falantes supera os quatro milhoes. Mas sabemos 
que o status do islandes 6 incomparavelmente mais alt0 do que o do 
quichua. E o chines deveria ser urna Iingua mais internacional do que 
o ingles. Sabernos que näo 6 bem assim. 

Os criterios para medir a importancia e o grau de autonomia de 
urna lingua abrangem toda urna gama de caracteristicas dificeis de 
serem deterrninadas. 0 criterio puramente lingüistico 6 um criterio 
bem relativo. 0 espanhol e o portuguss, duas Iinguas consideradas 
como independentes urna da outra, diferenciam-se, no que respeita 2s 
suas estruturas rnorfossintiticas e inclusive ao seu 16xic0, rnuito me- 
nos do que siciliano e o lombardo, tidos por dialetos de uma so lin- 
gua, o italiano. 0 occitinico, na Idade Media, foi urna das Iinguas de 
cultura consideradas como lingua autonoma frente ao frances arcai- 
CO, ao passo que hoje em dia esta Iingua 6 vista, pela rnaioria de seus 
falantes, como um grupo de dialetos que carecem de uniforrnizaqäo 
ou padronizacäo, depois que o frances ocupou esta funqäo em detri- 
mento do provencal literirio da Idade Media. Heinz Kloss, no seu 
livro sobre as Iinguas germanicas menores, descreve, num longo ca- 



pitulo, a evolu~äo do baixo alemäo (Niederdeutsch ou Plattdeutsch) 
corno urna Iingua que, depois de ser abandonada por muitos de seus 
falantes ern favor do alt0 aIemFio, do Hochdeutsch, passa, no seculo 
XIX, por uma fase de ressurgimento enquanto Iingua escrita e ate 
prometia tornar-se urna especie de segunda Iingua no Norte da Ale- 
rnanha. Mas esta evoluqäo comeqou a ficar estagnada, e hoje temos 
de comprovar que, apesar de certos esforqos para reintroduzir esta 
Iingua, o seu destino pode comparar-se ao do occitanico na Franca. 

A evoluq2o das grandes Iinguas europeias 6, na maioria dos 
casos, a historia de sua padronizaqäo e uniforrnizacäo e de urna ex- 
pansäo a partir de um dialeto ou de um grupo de dialetos. Quanto i s  
linguas romiinicas, pode-se descrever esta evolucäo que se origina no 
latirn, como a historia de urna lingua para sua epoca bastante unifor- 
mizada ate nas suas variantes faladas, para tomar-se um grupo de 
linguas unificadas, procedirnento que se realiza essencialmente seja 
na base de um so dialeto - 6 o caso do frances e do espanhol - seja na 
base da criacäo de urna lingua escrita corn a prevalencia de elemen- 
tos de um dialeto, o que seria o caso do italiano. 

Pode-se verificar que evidentemente ha urna inter-relaqäo en- 
tre a uniforrnizacäo e a expansäo de uma Iingua. 0 fato de aquelas 
linguas europeias uniformizadas e padronizadas numa epoca anterior 
a outras serem ao mesmo tempo linguas planetirias, certamente näo 
6 um acaso. 0 espanhol e o portugues conheceram, no decorrer da 
sua respectiva historia, urna fragmentacäo dialetal menos marcada 
do que o italiano ou o alernäo. A historia medieval dos dois paises da 
Peninsula Iberica contribuiu Para este estado de coisas. A Recon- 
quista, na Espanha e em Portugal, andou de par com a supressäo dos 
fenarnenos regionais, e a unificaqäo lingüistica seguiu imediatamen- 
te a expansäo politica e economica dos dois paises. A historia das 
outras duas Iinguas europeias que iam ter um destino mundial, o in- 
gI2s e o frances, deu um resultado comparavel, apesar de urna hist6- 
ria diferente da das linguas ibero-romanicas. Neste contexto, cabe 
p6r em relevo que a quinta lingua que ia ter um destino internacional, 
nao conseguiu esta meta: o holandes. 0 numero de falantes, enquan- 
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to criterio, deve ser irrelevante. Se fosse o contririo, o portugues teria 
um destino comparivel ao do neerlandes, uma vez que 6 ate menos 
falado na Europa do que o holandes. Mas o portugues tornar-se-ia 
uma Iingua planetiria e o neerlandes näo compartilhou este destino. 

As unicas experiencias coloniais da Alemanha, a da ~ f r i c a  e da 
Oceania no seculo XIX, tiveram um carater efemero. Alkm disto, a 
Alemanha participou pouco dos descobrimentos no limiar da epoca 
moderna. Estes dois fatos fizeram corn que o alernäo, hoje em dia, 
nZo pertenqa as grandes Iinguas universais. De forma similar 5 de 
outros povos que nZo tomaram parte na colonizacäo dos territorios 
de aIem-rnar, mas que sofreram uma explosao demogrifica no seculo 
XIX e XX, OS povos germanofalantes iniciaram urna forte emigraciio 
rurno a paises aloglotas, especialmente rum0 i s  Americas. Mas quando 
estas migracoes comeqaram, i.e., no seculo XIX, a maior parte do 
continente americano ja se constituira em Estados politicamente in- 
dependentes corn a adocäo de uma das linguas coloniais como idio- 
maoficial. Assim, a historia do alemäo, como a do italiano, do chines 
e do japones de alem-mar, significa a historia da perda dessas linguas 
por seus falantes origintirios. Este processo pode ser lento, como nas 
chamadas colonias alemäs no Sul do Brasil, mas tambkm ripido, como 
a perda do italiano no Estado de Säo Paulo. Numerosos fatores inter-, 
vem para tanto. Observar esses processos de sobrevivencia ou morte 
das Iinguas minoritirias 6 trabalho irduo e demandaria muitas pes- 
quisas. As estatisticas que nos fornecem dados a respeito do assunto 
nem sempre säo fidedignas e säo rapidamente superadas. 

Näo se trata aqui de enumerar todas as causas que fazem corn 
que certas linguas tenharn Sxito e se tornem linguas mundiais, ao 
passo que outras näo chegam a esse ponto. 0 neerlandes, para citar 
novamente este exemplo, encontrou, no decorrer de sua expansäo 
colonial, dois obsticulos: o de ter que concorrer corn linguas regio- 
nais bem estabelecidas, situaqäo freqüente na ~ s i a  do Sul e do Leste. 
No que diz respeito h historia colonial da Belgica, o neerlandes este- 
ve numa situacäo de competiqäo corn o frances, lingua que Ihe foi 
preferida nas suas colonias africanas. 



Tais considera$Öes podem nos dar urna ideia da relaqäo entre a 
hist&-ia das linguas europeias e a sua importancia arual. Ceitas Iinguas 
de extensiio mundial tem um numero relativamente reduzido de falan- 
tes na Uniäo Europeia. Se tentamos esbocar urna classificaqäo aproxi- 
mativa das Iinguas oficiais da Uniäo Europiia de acordo com o respec- 
tivo nurnero de falantes e excluimos, para este firn, as linguas regionais 
como o catalzo, o galego, o basco, o frisio, o luxemburgues ou o soribio, 
podemos distinguir quatro grupos quantitativos: 

I .  Menos de vinte milhöes de falantes: grego, sueco, dina- 
marques, fines e portugues. 

2. Entre vinte e quarenta milhöes: espanhol e neerlandes. 
3 Entre quarenta e setenta milhoes: ingles, frances, italiano. 
4. Mais de setenta milhöes: alernäo. 

Esta distribuicäo mostra a importancia nurnerica do alemäo e, 
ao mesrno tempo, nos revela urna divergencia entre o numero de fa- 
lantes e a importancia veicular desta lingua. Mais tarde tocarei nova- 
mente neste assunto. 

A histbria do alemäo padräo, o Hochdeutsch, 6 a historia de 
urna unificacäo sui generis e tern sido considerada quase um rnilagre: 
como 6 que se chegou a urna Iingua unica e relativamente homoge- 
nea no 'seu USO escrito, apesar de urna fragmentaqäo territorial de 
muitos seculos? Diferentemente da Espanha e de Portugal, a Alema- 
nha näo chegou a ser um Estado desde a Idade Media, o que favore- 
ceu a unificaqäo da lingua sobretudo nos territorios descobertos, con- 
quiseados e hispanizados ou aportuguesados pouco tempo depois. Ao 
contriirio: as tendencias Para uma unica lingua padronizada se refor- 
caram numa epoca em que a ideia do Sacro Imperio Rornano-Germi- 
nico empalideceu cada vez mais e em que o alernäo fortaleceu o seu 
papel de Iingua veicular na concorrCncia com o latim e o frances. A 
hist8ria da Iingua alemä näo conhece nenhum Malherbe que, para a 
redaqäo de textos literarios, forqa o frances num conjunto de regras 
muito rigidas cujas conseqüencias se fazern sentir ate hoje em dia. E 
a comunidade lingüistica alemi tambem näo disp6s de urna metropo- 

294 Rotli, W. - Aleriiäo na Uniäo Europeia 

le como Londres para o ingles. Viena, a grande cidade no Sul e capi- 
tal de um impdrio multietnico e rnultilingüe, hesitou em adotar o ale- 
rniio padräo do norte protestante como lingua veicular. 

Provavelrnente existe entre as grandes linguas europeias urna 
so que, sob este aspecto de sua historia, 6 cornpariivel ao alemäo: 6 o 
italiano. A historia da uniformiza~50 e padronizaqäo dessas duas Iin- 
guas mostra paralelos surpreendentes: um alto grau de fragmentacäo 
dialetal, urna unifica~zo lingüistica que se iniciou Sem que houvesse 
algo compariivel na historia politica e o fato de o movimento unificador 
na Iingua escrita ter-se realizado segundo o modelo de certos autores 
e certos centros adrninistrativos. Os resultados desta evoluqäo para- 
lela se veem em certas caracteristicas comuns das duas Iinguas: urna 
longa coexistencia entre diaIeto e lingua padräo, urna falta de unifor- 
mizaqiio ern certos campos da comunicac20, sobretudo no vocabulh- 
rio concreto de todos os dias, uma lingua padrao pronunciada corn 
marcadas particularidades regionais. 

Mas algumas diferenqas tambem podem ser comprovadas. 0 
italiano evolui sob a influencia direta de sua lingua de origem, o la- 
tim. As denominaqöes dos conceitos näo existentes na Iingua popu- 
lar säo tomadas nos textos latinos ou forrnadas corn elernentos lexicais 
do latim e do grego. Os que sabiam ler e escrever sempre explorararn 
as fontes clissicas de seguir os modelos de outras linguas rornänicas: 
tudo o que näo se encontrava na sua Iingua materna popular procura- 
va-se nos autores latinos adaptando e assimilando, fonetica e morfo- 
log icamen te, esses empres timos a Iingua popular. 

Em alemäo, porem, tenta-se assimilar OS conceitos da cultura 
greco-latina e ocidental i s  caracteristicas desta Iingua, fornecendo 
sentidos "estrangeiros" is palavras gerrnanicas, traduzindo palavras 
rnorfema por rnorfema para criar decalques, baseando-se em forma- 
$&es populares ou pedindo emprestado ao latim, frances, italiano. 0 
resultado 6 um Iexico rico, mas bastante heterogeneo, composto de 
raizes germinicas, latinas, gregas, francesas, inglesas. Mas sZo espe- 
cialrnente OS decalques serniinticos que caracterizarn o alemiio, como 
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alias todas as Iinguas europkias fora das linguas romiinicas e do in- 
gles. E o que da & linguas germiinicas um carater mais heterogene0 
do que as Iinguas rorngnicas que, no que respeita ao vocabulirio eru- 
dito, tornam OS seus lexemas no tesouro inesgotivel das palavras e 
sintagmas 1exicais.das linguas clksicas (cf. progresso). Ora, as linguas 
romhicas, assim como o ingles corn seus numerosos elementos her- 
dados das linguas clksicas, testemunharn uma superioridade qualitati- 
va e numerica no dominio economico, politico e cultural. 0 mundo das 
numerosas inovacöes e invencöes nos mais diversos campos da civili- 
zacäo ocidental se expressa, via de regra, numa lingua romanica ou ern 
inglgs. Apesar da fragmentaqifio, as linguas romanicas e a lingua 
germanica mais romanizada, o inglts, säo as verdadeiras sucessoras 
da lingua mundial da Antigüidade: o latim, que, como sabemos, per- 
deu a sua importancia como lingua escrita apenas no inicio da Idade 
Moderna e em razäo dos nacionalismos nascentes. As Iinguas germa- 
nicas, exceto o ingles, as linguas eslavas, fino-ugricas etc. näo estäo 
excluidas desta lexicalizaqäo civilizatoria ocidental, mas soFrem de 
certa marginalidade por seu carhter "ex6ticom devido a um lkxico bem 
diferente daquele das Iinguas ocidentais. 

0 territorio lingüistico do alernZo, particularmente a sua parte 
ocidental, participou, 6 claro, dessas correntes inovadoras e dos feno- 
menos culturais comuns k Europa do Oeste. Mas a Iingua alemä de- 
sempenhou sobretudo um papel importante entre o Oeste e o Sul por 
um lado, e o Norte e o Leste por outro lado. 0 lingüista Claude Hagkge 
caracteriza o alemäo como um Iingua "eslav6fagay1, quer dizer, ele a 
descreve corno urna lingua que engoliu uma parte dos dominios lin- 
güisticos eslavos, mas tarnbim urna Iingua biltica como o antigo pms- 
siano, que se extinguiu no inicio da Epoca Moderna. Mas o lingüista 
frances sublinha tarnbem a grande influencia exercida pelo alernäo so- 
bre as linguas do Norte e do Leste da Europa. E 6 exatarnente isso que 
distingue o alemäo do italiano. A influencia do italiano se deve ao es- 
plendor da cultura italiana, is belas artes, 2 literatura e i musica deste 
pais. E por iss0 que o italiano deixou OS seus vestigios em todas as 
linguas europdias, sobretudo sob a forrna de emprestimos nos dife- 
rentes dominios culturais. 0 aiemio, porem, deve a sua irradiaqäo 5 
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sua funqiio rnediadora, ii evangelizacäo e 5 colonizaqäo da Europa ori- 
ental durante a Idade Media. 0 resultado 6 urna historia muito mais 
conflituosa do que a do italiano, urna historia que muitas vezes enve- 
nenou as relaqöes entre OS paises especialmente desde o surgimento 
dos nacionalismos no seculo XM. 

Se o alemäo exerceu urna influencia sobre as Iinguas para as 
quais desempenhou um papel mediador, i. k, sobre as Iinguas do Nor- 

. te e do Leste, deixou muito menos vestigios nas linguas do Oeste e 
do Sul. 0 resultado 6 um numero reduzido de emprkstimos alemäes 
em ingles, frances, espanhol, italiano etc. Neste contexto, tambem k 
preciso ver uma especie de tendencia decrescente na disposiqäo de 
aprender linguas estrangeiras, tendencia que vai do Oeste para o Les- 
te da Europa. Assim, encontram-se menos espanhois dispostos a apren- 
der o alemäo que alemiies dispostos a aprender o espanhol. Por outro 
lado, o numero de russos ou poloneses prontos a estudar o alemäo 
costuma ser maior do que inversamente. Um parentese 6 constituido 
pelo p6s-guerra, quando, na Alemanha Oriental corno nos outros pa- 
ises-satelites da Uniäo Sovietica, o russo foi imposto como primeira 
Iingua estrangeira. Desse modo, desde o seculo XVII tem havido mais 
alemiies aprendendo frances do que franceses aprendendo alemäo. 

Pode-se, por conseguinte, distinguir entre ~ i r i a s  rela~öes de 
superioridade, ou, melhor dito, de forqa maior, no que respeita ii 
disposiqäo de aprender a Iingua de outro povo, relaqoes ditadas seja 
pelo nurnero de falantes de cada lingua, seja pela superioridade 
politica, economica, cientifica, cultural etc. JA Para a Antigüidade 
comprova-se a superioridade cultural do mundo grego, que fez com 
que muitos romanos estudassem o grego, apesar da superioridade 
politica e, provavelmente tambem, numerica dos latinofalantes. Outro 
exemplo seria a posiqäo do Grabe na Andaluzia rnedieval frente ao 
chamado moqarabe. Entre Iinguas como o dinamarques ou o 
neerlandzs, por um lado, e o alemao, por outro, deve ser sobretudo a 
relaqZo numkrica de cada urna dessas linguas que faz corn que haja 
rnais dinamarqueses ou hoIandeses dispostos a aprender o alemäo do 
que o inverso. 

Pandaeiiionium Cermanicum. 11.2. p. 289-306. 1998 



No que diz respeito 5 historia das Iinguas da Europa do seculo 
XX, tem-se escrito bastante sobre o declinio do alerniio como conse- 
qüencia das duas guerras mundiais. 0 status do alemäo no inicio do 
seculo XX fez corn que Antonio Weiss o considerasse corno um dos 
candidatos ao gmpo das linguas planetarias. Mas OS acontecirnentos 
politicos da prirneira metade do nosso seculo deram um rumo 
imprevisivel ao destino do alemäo. A derrota de 19 18 afetou princi- 

- palmente a ~ustria-Hungria e consagrou, ern certa rnedida, um esta- 
. do de coisas que tem suas origens ja no seculo XIX. Na monarquia 

dual, cada parte fazia a sua propria politica lingüistica. Na entäo 
Hungria, que abrangia, entre ou tras regiöes, o que hoje 6 a Esloviquia, 
a Transilviinia corno parte da atual Romenia e a Croicia, praticou-se 
uma politica menos tolerante do que na parte ausiriaca, que al6m da 
atual ~us t r i a  de lingua alemä, abrangia a Eslovenia, a atual Republi- 
ca Tcheca e a Galicia, hoje dividida entre a Polonia e a UcrZinia. As 
iinguas dos diferentes Estados sucessores da monarquia dos Habs- 
burgos, o rorneno, o eslovaco, o tcheco, o polones etc. forarn oficiali- 
zadas, e o alemäo, que antes foi a lingua veicular e CO-oficial da parte 
austriaca, perdeu o seu status e se transformou nurna Iingua minoriti- 
ria. Os funcionirios de lingua alemä da recem-fundada Tcheco- 
Eslovaquia, que näo sabiam suficientemente o tcheco, foram removi- 
dos do seu cargo, situaqäo que contribuiu para a radicalizacäo na- 
cionalista na Alemanha e na ~us t r i a  dos anos vinte e trinta. 

As conseqüencias da Segunda Guerra Mundia1 para a Iingua 
alemZ foram incomparavelmente mais dramiticas. Um quarto do ter- 
ritorio alemäo nas fronteiras de entre as duas guerras foi cedido i 
Polania e 2 Uni20 Sovietica, hoje RGssia, e a maior parte da popula- 
qäo de Iingua alernä, que näo havia fugido na fase final da guerra, 
acabou expulsa. Em toda a periferia leste, norte e oeste do que hoje 6 
a Republica Tcheca, franja que era de lingua alemä atk 1945, esta 
populacäo sofreu a mesma Sorte. As rninorias de Iingua alemä de 
quase todos os paises do Leste Europeu foram igualmente expulsas. 
0 que a Alemanha nazista iniciou mediante as expulsöes de polone- 
ses e agermanizaqäo naentäo Polonia Ocidental, provocou uma enor- 
me contra-reaqäo, iniciando-se assim o que hoje podemos observar 
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na ex-Iugosl ivia, quer dizer, uma chamada „limpeza etnica". As enor- 
midades nazistas, i.6, o holocausto, fizeram corn que se extinguisse 
praticamente o iidiche, a Iingua dos judeus asquenazim, corn base no 
alernäo medieval. 0 rnundo universitario escandinavo substituiu o 
alerniio pelo ingles nas suas publicacGes cientificas. Para estudar a 
Quimica, o alemäo deixou de ser aprendido. 

E muito dificil avaliar objetiva e exatamente todos estes acon- 
tecimentos na sua repercussäo sobre o destino da lingua alemä. Eu, 
pessoalrnente, creio que, apesar dos pesares, näo se deve supervalorizar 
as conseqüencias. H i  uma s8rie de razöes que se podern citar em 
favor do alemso. 

Em primeiro lugar, näo se devs esquecer que OS dois paises 
cuja Iingua oficial 6 o alemäo, a Alemanha, atualmente corn 82 mi- 
lhöes de habitantes, e a ~us t r ia ,  corn aproximadamente 7 milhoes de 
habitantes e, ademais, a Su i~a ,  onde, de acordo corn as estatisticas, 
74 % da populaqäo, i. 8, mais ou menos 4,5 milhöes de pessoas, säo 
de Iingua alernii, conheceram um desenvolvirnento economico espe- 
tacular. 

Ern segundo lugar, cabe sublinhar que a atraqiio destes tr6s pa- 
ises provocou urna forte imigra~äo, obrigando OS imigrados, pelos 
menos parcial e temporariarnente, a se familiarizarem corn o alemäo, 
Berlim, por exemplo, tem urna popula$io turca que representa a de- 
cima parte do da ex-Berlim Ocidental. Corno conseqüencia da guerra 
na ex-Iugosliivia, mais ou menos 350.000 iugoslavos, sobretudo 
bosnios, fugiram para a AIemanha e dezenas de milhares para a Aus- 
tria. Embora a assimilaqiio lingüistica dessas pessoas deva ser, mui- 
tas vezes, bastante preciria e rnuitas devarn esquecer o alemäo de- 
pois de abandonar o pais de acoihida, pode-se comprovar uma forte 
divulgacäo da Iingua alemä desconhecida antes da guerra. 

Ern terceiro lugar, 8 preciso salientar outra conseqüencia do 
desenvolvimento econSmico e do bem-estar gerai: o turismo. Turis- 
tas alemäes, austriacos e suiqos teräo ajudado a propagar o conheci- 





em nivel internacional. Por outro lado, a contribuiqäo do espanhol e 
do portugues para as outras Iinguas europeias 6 relativamente modes- 
ta. A difusäo do russo, como se viu, 6 um caso particular, urna vez 
que esta Iingua serve sobretudo como instrumento de comunicaqäo 
intern0 na entäo e na nova Rtissia e, alkm disso, em todo o territ8rio 
da ex-Uniäo Sovietica. Embora certa influencia do russo.se manifes- 
te nas linguas dos ex-paises da esfera hegernonica da Uniäo Sovieti- 
ca, pode-se comprovar que, por exemplo, na antiga RDA, a influgn- 
cia se faz sentir sobretudo de forma indireta, na forma de traduqöes e 
de decalques seminticos. Assim, cornprova-se um fenomeno 
lingüistico das duas Alemanhas do p8s-guerra: um numero bastante 
mais elevado de anglicismos na Republica Federal e ate na RDA do 
que emprkstimos russos na Alemanha do Leste. 

Alem do russo, h i  apenas duas grandes linguas europeias que, 
do ponto de vista genktico, näo derivam do latim: o ingles e o alemäo. 
Mas as duas estäo profundamente impregnadas por elementos cultu- 
rais e lingüisticos do mundo latino e romano, embora de cariiter dife- 
rente. Desde OS primeiros documentos cornprova-se urna aproximaqäo 
intensa do alemao para o latim. Os contatos - diretos - datam de bem 
antes dos primeiros testemunhos escritos. Mais tarde, o alemzo e o 
ingles viriam a conhecer uma evoluqiio muito diferente entre elas. 0 
ingles se abre muito mais ao mundo latino e romano, enquanto o ale- 
rnäo, no que respeita 2 sua estrutura e ao seu vocabul5ri0, se isola ate 
certo ponto, tomando um caminho que ia tomar a maior parte das ou- 
tras iinguas europeias näo romanicas e que consiste em conservar a sua 
pr6pria estrutura e sobretudo em näo abrir demasiadamente as portas 5 
intmsäo do vocabul~io latino e romanico. A infiuencia da civilizaqäo 
ocidental mostra a forma tipica do Sprachbund (convergencia lingüis- 
tica), em outras palavras, a forma da assimilaqäo mediante traducöes e 
decalques sernanticos 6 maior do que mediante emprestimos diretos, 
como em ingles. Talvez seja esta urna das raz6es por que o alemao - 
tanto no que diz respeito ?t sua estrutura e ao seu vocabuliirio - näo 
adquiriu um cariter internacional como o ingles. A este cariter deve-se 
acrescentar o cariiter conservador da sua estrutura morfossintiitica. 0 
alemäo, ao lado do islandes, 6 provavelrnente a Iingua mais arcaica das 
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Iinguas germiinicas. Se taltarater fascinou, durante certo tempo, OS 

lingüistas e OS intelectuais, por outro lado tornou dificil a sua divulga- 
cäo como segunda lingua. S6 durante o auge da cultura e da ciencia 
alemäs e do poder politico da Alemanha, o alemäo conseguiu impor-se 
parcialmente como Iingua intemacional, pelo menos no ambito euro- 
peu. 0 declinio se deve, como se comprovou, is vicissitudes historicas 
da primeira metade do nosso skulo, embora talvez mais ainda ao avanqo 
do ingles como segunda lingua universal. 0 fato de o frances, hoje em 
dia, estar igualmente forqado a defender a sua posiqao como iingua 
intemacional, so pode sustentar a tese de acordo com a qua1 as razöes 
por que urna Iingua prospere ou entre em declinio nem sempre depen- 
da unicamente da politica e da forqa economica. 

Ern vez de queixar-se de que certas Iinguas tenham perdido 
terreno como conseqüencia de guerras ou evoluq6es demogriificas, 
seria talvez aconselhivel ver neste fenomeno simplesmente urna ne- 
cessidade de dispor de urna Iingua universal num mundo onde as 
comunicaqöes väo se intensificando cada vez mais. Seria preciso ve- 
rificar em que medida a extensäo e a divulgaqäo do alemäo sofreram 
prejuizos pelos resultados da Segunda Guerra Mundia1 e at6 que pon- 
to n50 se trata antes do avanco do ingles que tem modificado a situa- 
qäo lingüistica na Europa e em outros continentes. 

Para poder avaliar a importiincia de urna lingua num conjunto 
de Iinguas como aquele da Uniäo Europeia, 6 preciso levar em conta 
tambkm outros criterios. Entre essas linguas encontra-se urna que 
pertence ao gmpo das Iinguas mais faladas do mundo. E o portugues. 
Bem, sabemos que a importincia desta lingua se deve a urna explo- 
sao demografica fora do continente europeu. 0 centro da gravitaciio 
do portugues hoje em dia 6 o Brasil, pais que conta corn quinze vezes 
mais lusofalantes do que a ex-rnetr6pole. 0 espanhol, por outro lado, 
apresenta uma situaqio diferente. E verdade que o nimero de hispano 
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falantes no Mexico 6 duas vezes maior do.que o da Espanha. E atk 
paises como a Argentina e a Colombia se igualam 6 Espanha no que 
respeita ao niirnero de falantes de espanhol. Mas ainda que as tenden- 
cias demogrificas favoreqam a America de lingua espanhola em de- 
trimento da antiga metropole, o espanhol peninsular tem ganho bas- 
tante peso graFas ao desenvolvimento economico deste pais da Uni20 
Europeia. 0 fim da guerra civil fez da Espanha o parente pobre dos 
paises de Iingua espanhola, e a miseria na Europa depois da Segunda 
Guerra Mundia1 revelou a riqueza de certos paises hispanofalantes 
como a Argentina e o Uruguai. Mas a situaqäo mudou abruptamente 
poucas decadas depois. Para o mundo inteIectual hispinico, Madri, 
ahialmente, 6 um ponto de atraqäo talvez maior do que Buenos Aires 
ou a Cidade do Mkxico. 

Das quatro Iinguas mundiais faladas na Uni20 Europeia, pro- 
vavelmente apenas duas seräo decisivas para o futuro: o ingles e o 
frances. Trata-se de duas linguas planetirias que dispoem de um nu- 
mero relativamente grande de falantes na Europa, que se falam em 
mais de um pais europeu e que säo linguas oficiais em paises chama- 
dos de desenvolvidos foradaEuropa. Mas inclusive sob este aspecto, 
existe entre essas duas linguas uma enorme desigualdade. 0 ingles 
enquanto lingua universal falada em paises ricos se estendeu para 
terras fora da Europa, sobretudo na Amkrica, mas tambem na ~ f r i c a ,  
na Austrilia e na Nova Zelandia. Alkm do mais, o ingles serve de 
segunda lingua e de lingua supra-regional em paises importantes como 
a fndia. A expansäo do frances como Iingua de paises desenvolvidos 
se reduz praticamente a um s6 pais fora da Europa, o Canad5, e I&, 
como se sabe, apenas numa das regiöes do pais. 

Existe, portanto, uma reIasZo de forqa desigual entre as duas lin- 
guas que favorece o ingles, situaqäo que se confirma indiretamente 
pela atitude do frances frente ao ingles. Mas o frances possui tambem 
alguns trunfos: na Europa continental 6 falado nas regiöes centrais da 
Uniäo Europeia. As instituiqöes europeias se encontram em cidades 
ondeo franesse distingue por seu cariter de Iingua oficial (Estrasburgo) 
ou. co-oficial (Bruxelas, Luxemburgo). Alem disso, o frances tem uma 
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longa tradicäo de Iingua intemacional da diplomacia, da intelligentsia 
e de certas instituiqöes mundiais como a Uniäo Postal. 

Tudo isso nos leva 2 convicqäo de que o alemäo, cuja posicäo 
tentei determinar por meio da comparacäo com outras linguas, deve- 
rh contentar-se com um terceiro lugar, depois do ingles e do frances. 
Apesar de seu peso demogr6fico na Uniäo Europeia e o fato de ser a 
lingua oficial de dois paises-membros da Uni20 Europeia, dos quais 
um 6 de Ionge o mais populoso, o alemäo näo tem vocaciio de Iingua 
universal. Seria lamentivel se o nacionalismo, que esti renascendo 
na Europa do LRste depois do fim do socialismo, levasse de novo a 
um impasse em vez de ceder a uma tolerancia lingüistica que reinou 
na Europa antes do surgimento dos nacionalismos do skculo XIX. 
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