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Sobre a comunicagao, Anibal Alves 

Zara Pinto-Coelho* 

r~ vida, no que tern de melhm; e um processo que (lui. que 
se altera e onde nada esld fixado" (Carl Rogers, 1985: 381. 

(7Este processo implica a expansdo e a maturac;Cio de todas 
as potencialidades de uma pessoa. Implica a corage,n de 
ser. Significa que se mergulha em cheio na corrente da ('ida. 
EJ no entanto, 0 que hci de mais profundamente apai.\'ona n te 

em relagtio aos seres humanos e que, quando 0 indh'iduo se 
torna interiormente livre, escalhe esta "vida plena" como 
processo de transforma,iio"(Carl Rogers, 1985:174), 

Li pela primeira vez esta obra em 1987, dois anos depois de ter passado de aluna 
para companheira de trabalho do professor Anibal. Na altura, fai a partir de mim 
que a Ii. Hoje, ela faz sentido no quadro da minha experiencia com 0 professor Ani
bal, e em particular no modo como fui experienciando a minha viv€mcia da pessaa 
em causa. Desta imensa infinidade, apraz-me sublinhar a aprendizagem sabre a 
comunicac;ao e 0 ensino, que ailcoro agora nestas passagens da sua escrita, e numas 
quantas palavras minhas, 

A liberdade para ser 

"A esta controversia se referia 0 grande inovador da ret6rica, Chaim Perelman 
nesta passagem: "toda a actividade espiritual que se situa entre 0 necessaria e 0 

arbitnirio s6 e razoavel na medid,a em que se baseia em argumentos e, eventual
mente, em controversias que normalmente nao conduzem a unanimidade" (Perel
man, 1993), 

A converg€mcia de Perelman com 0 nosso autor no interesse pela argumenta~ao 
nao fani esquecer importantes diferenc;as entre os dois no respeitante a propria con
cepcao da argumentacao e a relacao desta com a filosafia (Ducrat, 1988: 179), 

Sublinhamos a controversia na expressaa citada parque e, final mente, sobre a 
caracter poIemico que Ducrot reconhece ao discurso que vamos terminal'. E que, para-
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doxalmente descobrimos nesse traco uma caracteristica que gostariamos de realcar 
na relacao bumana. Com efeito, no debate intersubjetivo que e 0 discurso, nem as 
coisas de que se fala, nem os principios argumentativDs invocados para falar delas, 
tem um estatuto representativo do mundo exterior it linguagem. 0 que nem por isso 
poe em causa nem a realidade do mundo nem a influencia da linguagem sobre 0 

mundo. 0 qne assim ganha significado enos apraz sublinhar e que a~ relacoes huma
nas tecidas no discurso nao sao nem 0 resultado nem 0 reflexo de uma realidade pre
via e exterior ao discurso. Sao, antes, devidas, tal como 0 sentido, a cria~ao dOB 

proprios interlocutores. E e assim que, relacionar-se e/ou fazer sentido - queT 
criando-o quer interpretando-o - nos aparece como tarefa exigente e delicada, nao 
necessariamente confortavel e cujo resultado e incerto. Nem podia ser de outro modo, 
se aceitarmos que fazer sentido nao e sujeiCiio as coisas, mas siro rriovimento criador 
e expressao da liberdade, da mesma liberdade que impele 0 homem a ~onstruir a rea
lidade social e, com ela, a sua pr6pria realidade" (Alves, 2000:133-134). 

A casca de cebola 

• Abrir-se aD Dutro 
• Colocar a comunicar;ao no seu quadro essencial que e 0 da relar;tio humana 

"Vindo ao nOSSD terna: a construcao da informacao perderia a sua razao de ser 
se nao fosse relacionada com urn leitor que a levasse em consideracao, que lhe desse 
senti do. Foi esta partilha de sentido que levou Edward Sapir a definir a pr6pria 
sociedade em termos de comunicaciio, ou seja, pela partilha de entendimentos ou 
significacoes entre os membros das diferentes unidades organizadas de que Ii feita 
a sociedade, "incluindo aquela por~iio sempre crescente da humanidade que pode 
ser atingida pela imprensa nas suas diferentes formas" (Denis MCQUAIL1984:6)" 

(Alves, 1992: 254). 

E em n6s que e tudo 

"Este realce com que Thayer descreve a realiza~ao da comunicacao ao nivel do 
sistema psicol6gico individual, recorda-me a expressao poetica de Fernando Pessoa 
quando tambem ele sublinhava a unicidade da nossa fonte de acCiio e de compreen-
sao:" e em n6s que e tudo ... nao e com ilhas do fim do mundo, nem com palmares de i 
sonha ou nao, que cura a alma do seu mal profunda ... E em nos que e tudo!" 

(Alves:1992: 255). 
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o ensino 

Eu nao sou eu nem sou 0 Dutro, 

Sou qualquer coisa de intermedio 
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Mas, para mim, esta continua a ser a melhor hist6ria de tpdas: ouvi-a ha mui
tos anos, ainda como aluna, contada pelo meu querido amigo, professor Amoal Alves. 

E pena nao consegnir reproduzir 0 som das suas palavras ... e dos seus gestos: 

"C .. Lee Thayer ... ) Esta distin~ao das competencias lembra-me a hist6riado 
regente da banda que em dado arraial fez prova de as possuir. Foi 0 caso que a comis
sao de festas tinba consegnido trazer a aldeia a famigerada band>/. da Guarda N acio
nal Republicana, julgando com isso ter ultrapassado em muito 0 valor da comissao 
anterior. Chegou-se ao arraial com grande expectativa sobre a actua~ao da banda. 
Inicia-se esta com as ''Valquirias'' e as "Quatro Estacoes" a que se seguem outros 
excertos do repert6rio chissico. 0 desanimo entre 0 povo depressa se manifestou e, 
nos membros da comissao 0 nervosismo era not6rio. Neste ambiente tenso, 0 regente 
faz uma breve pausa e distribui outras pefas musicais: sucedem-se corridinbos e 
"passos-doble", marchas e raps6dias. E foi 0 delirio no publico e na comissao. 0 juiz 
da festa nao se conteve. Sobe ao coreto com a banda em aplauso, e exclama para 0 

regente: "Para ea esses 08808, amigo! Parabens! E voces na primeira parte a fingir 
que nao sabiam toear". 

A anedota ilustra 0 desempenho da competencia tatica nos dois tempos. A exce
lente execu~ao do primeiro tempo nao levou ao exito. S6 a visao e compreensao da 
situafao, pr6prias da competencia estrategica, levaram a actua~ao adequada e, por 
isso, ao exito" (Alves, 1992: 258) .. 
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