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o que signiflca crioulo?
Crioulo significava, primitivamente, 0 negro nascido na America,

em oposicao eo negro oriundo de Africa. Signifioou (e significa ainda
em :s guns paises latino-americanos) 0 descendente de europeus nascido
em qualquer parte do mundo que niio 'a Europa, nomeadamente no mun
do emericano.

o Dicionario da Academia Espanhola (ed. de 1932) diz:
Criollo, lla (De criar). Adj. 1. Dicese de, hijo de padres europeos,

naoido en cualquiera otra parte del mundo. 2. Ap.icase al negro nacido
en America, por oposicion al que ha sido trafdo de Africa. 3. Dicese
de los americanos descendientes de euporeos ...

Conquanto haja quem ,)!hetenha ~t.l1irbuid'() outra origem (espanhola,
caribeana, etc), a ideia mais geralmente aceite e de que a pa.avra derive
do terrno portugues criadouro.

Leite de Vasconcelos na Antroponimia Portuguesa derive-a de cria
douro, dando a seguinte justif.iC<l,ltiiopara a sua afirmaciva:

«Na idade media designavam-se os homens de eondicao servil com
0& nomes comuns de servi, mancipia (em latim barbaro: mancipii e man
cipiae), creatio, ancillae, [amuli, captivi e ainda homines: vid G. Barros,
II, 30 (e notas 4 e 6) e 374, <:I qual especifioa as datas e os textos, As
vezes empregavam-se no mesmo seneido nomes etnicos, oonforme a raca
dos esoravos: sdrraceni, mauri. A palavra creatio «eriacao» (servos do
mesticos ou nascidos de outros seI'VOS corresponde em epocas ulteriores
crioulo: vid C. do Ameral, in Memor. de Litteratura, VII, 213, nOM 247;
efectivamene crioulo vern do criadouro, deform-ado em boca de pretos,
Criadio mantem-se hoje na acepcao de conjunto de animais domesticos de
que o homem tira proveito paea amnenrtaltiio: aves, coelhos, porcos, enten
dendo-se 00 mesmo tempo em algomas terms 0 gado. Escravo tern origem
modems: of. Barros, II 24, nota 4; di:z 0 Sr. Azevedo, loco oiL, p. 290, que
o texto rnais antigo em que se encontrou esta palavra e de 1462 (cf.
todevia F. de Almeida, Hist. de Portugal, 1,400, nota 1). A par de escravo
le-se as vezes em documentos esclavo. Em 1477 ainda se empregava servo
neste sentido (AHP, V, 450. P. de Azevedo). Palavras designativas de
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VI - POl'tugues de Timor
VII - Dialooto crioulo de Cabo Verde
VI II - Dialeoro cnoulo da Guine
IX - Dia:ectos orioU:os do golfo da Gu~ne (S. Tome, Principe e

Ano Born)
X - Portugues das costas de Africa

1) Dioaleoto crioulo de J,ava
2) Dillllecto crioulo de Malaca e de Singapull!.

III - Dialecto crioulo de Gilao
IV - Dialecto macalsta
V - Malaio-<portugues

1) Dialecto crioulo de Diu
2) Dialecto crioulo de Damao
3) Dieleceo norteiro
4) Portugues <Ie Goa
5) Dialecto crioulo de Mangalor
6) Diaiecto oriouto de Cananor
7) Dialeoto crioulo die Malle
8) Dialecto crioulo de Coohim
9) Portugues da cosba de Coromandel

I - Dialecto brasileiro
II - Indo-portugues

lranca fa:oa<la,urn pouco por todo °mundo, em todas as rotas marltimas
e em todos os P01'l08. Mas, nos dias de hoje, talvez seja em Africa que
se encontram os maiores vestigios dessa presence omnfada, nao 56 nos
territorios que corresponderam a aotigas colonies Iusitanes, como tam
bern em zonas em que a sua influencis foi grande, como por exemplo
no Golfo da Gune.

Se, por vezes, podemos considerar 0 crioulo como Ulloa designacao
ebnioa (como quando nos referimos aos caboverdianos, por exemplo)
e.e e, o!IIll!tesde mais, uma designacao 1iguistioa.

Leite de Vasconcelos, que no seu «Iisquisse d'une Dialeciologie
Portuguaise» (1901) foi quem, entre nos, melhor estudou 0 fenomeno e,
encarendo-o sob 0 ponte de vista linguistioo, epreseotou 0 seguiote quadro
para os dialectos ultramarinos do portugues (pags, 29 e segs). ate hoje
a melhor ciasslifioa&aoproposta e ainda actua.:
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esoravo ou escrava posteriorrnente '!lOS descobrimentos sao: canaria (vid.
adiante), guinea (vid, urn documento no AHP, I, 299); de preto, cativo
e e~'CJ'avocativo veremos muios exemp.os adiante».

Cornu, 'bal como Leite de Vasconcelos, adrnite que a palavra
crioulo deriva do eiimo criadouro, apresentando a seguinte evolucao:
criadoiro » criaoiro » criooiro » crioilo » crioulo.

Sa Nogueira, embora aceitando a origem do tenmo, poe, eneretanto,
certas reservas, afirmando, <maoser normal em portugues a queda de urn
d em tais condicoes», pois «0 d intervoca.ico latino cai em regra na pas
sagern para 0 portugues (pede » pee» pe; jede » jee, je, etc.), urn d portu
gues, provenience de lin t intervocalico lll!tino por sonorizacao, nao cai
norma.mente, e rnenos ainda quando esta entre vogal e ditongo». Objecta
ainda que «signifioando os substantives pcrtugueses terminados em -
douro ou doiro 0 «local onde se pratica uma acc,:ao»nao se compreen
de que 0 termo criadouro ou criadoiro tivesse passado -a significar «a pes
soa que foi criada, etc».

Pare resolver esta dificuldade admite que, «atendendo as formes
(: respeotivos significados dos termos portugueses criado, criaciio, cria e
crianca, todos derivados do verbo crier, e de admieir, sim, que 0 portu
gues crioulo tenth-avindo de criadoiro ou criadouro, mas nao regularmente,
quer ne fcnetica, quer na semantica (Cf. Ba.tasar Lopes da Silva - 0
Dialeoto Criou.o de Cabo Verde).

De qualquer modo, seja ou nao correcta d derivacao que se lhe
atribue, a quase totalidade dos autores aceita a origem poruguesa do terrno.

Mas quem sao, presentemente, os crioulos, de que a lingua, tam
bern assim designada, e uma das sues manifestacoes mais personalizadas?

o crioulo 'nao e, forcosamente, 'll!penas0 resu-tante do cruzamento
eIlltre0 europeu e 0 llif-rica'llo,pois ha orioulos no Oriente e no B~asil,mas
e fora de duv-ida que, ~alvez pela impor·tancia oassumida, e 0 produto da
relac,:ao europeu-africano (depois de cumpridas certas oondic,:oes), que
rnais comummente se designa como tal e como tal mais se evidencia.

E assim 'temos t-res povos (linguas) princip,ais geradores do fen6-
meno ori'ou'o: 0 portugues, 0 frances e 0 Ingles (este rnenos). Outros exis
tern OOItretalllto,conquooto de menor oimpoNanci,a,como Q espannol, 0

hol'andes, etc.. Ma.s e fora -de duvida que foi 0 portugues que mais
ooTiitribuiupaM a 'oriac,:aodo novo tipo dte hornem (e de lingu'a) ass·im
designado. Isse d'eou"Senao s6 opelassuas oaractaristioas etnicas (0 portu
gues e urn povo essencialmenre mest·ic,:o)como pelo seu modo de se
comportar e conviver (numa oButenticamiscigooixac,:aocultural) oom as
poputac,:5es aut6ctones nessas zonas.

Ta:: foi a sua ex:pansao que 0 portugues chegou a ser a Hngu&
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Sa Nogueira (d. Baltasar Lopes da Silva - 0 Dialeeto Crioulo
de Caoo Veece) acrescenta-lhe 0 Taki-Tak: e 0 Saramaca Tonga, -a que
o proprio Vascoocelos ja se refere na obra citada,

Estes dsaieotos seriam «Iinguagens de negros da Guian-a Ing.esa,
em que, nume estrutura gramaticai nao pomuguesa, se inserem vocabulos
receoidos do portugues por 'IDtermoolOdos judeus» (ob. cit.),

Mas, alem do crioulo, como realidade linguisoica illldiscutivel,
existira tambem como rea.idade et'DIioa,isto e, existira 0 homem crioulo?

E fora de duvida que, ebnicament.e 0 crioulo corresponde -a ume
realidade, be constetue, por essim dizer, UIlU novo ,(ipo humano, con)
uma nova mentalidade e urn novo tipo de Iinguagem. Se outros casos nao
existissem, bastaria a ciuayao do homem caboverdiano para comprovar
a veracioade da af-ilrl1JJ.lI(ao.

Francisco Jose 'Icnreiro, ele propoio urn autentico cnioulo, deu-nos
mesmo urn-a t<)n~tjtva de rtipif.icayiio,quando, referindo-se aos «arquipe
.agos crioulos», escreveu: «de comum 0 tom moreno, mesticado, das gen
lies.Mas, ma,is que a tona ~dade, e urn passado culeurai que os assemelha,
sendo abundancesos 'tn\l(Os que, num e noutro arquipelago, se repetern,
niio obstante natureza diversa». (Cabo Verde - Boletim de Progaganda
e Ioforrnecao, 1960).

o homem crioulo <re\SiuJ,ta de urn cruzemeoto harmonioso entre duas
raya5, hab~lualmel1Jte,a lattinJae a negra {oaoo dos, portugueses, espanhois
e fl1anc_lSeS),m~ exi5tem crioulos resUjlla:ntes 00 fusao com paves do
Onientt<e(Malas-ia,M'acau, IIIld'iJa, Timor, etc.) e, em muho menor esca;_,a,
com povos niio la<trlnosda EUIrOpoa(i-ngleses, hQland~&es- oaso d,as
An~Hhas, SuI dos Es-tados Unidos, Serra Leoa, Malasia, etc.).

o 'Hpo resu:<tantedesse Cru2'Jamentobaseia-se Qum 5ubstracto euro
peu, pois «embor,a em alguns aspootos da vida mate!1i:a.sobrev,ivam ele
men,tos de cultu'l"8JSnegras, O'a madoria das e~pressoes e attittudes encon
tramos a marca profunda de paradigmas europeus. (... ) mantem--se ainda
vivos factores de civiliZ:ll~lioque siio comuns e veiculares a ambos os
grupos: -a lin-goo, -a reHgilio e a ¢roca de sangue,s. E outros aina-a: como 0

cOInp-adrio,a coziD!haparti1hada pOI' pretos, hTanoos e roui,atos e aquelcs
que se esja,beecem nos serv,iyos pubHcos da cid-ade (... ). No arranjo da
casa, no ve~ua'I'io, nos festejos e solenidades os crioulos apr:oximam-se
do est'i,lode vida europeu». (Fr:81ncisooJose Tenreiro, <Jib.ok).

Na oonlVivenda entre 0 europeu e 0 afrioano, 0 gropo europeu,
oonquamto minod~a,rio, era portador de urna cul,tura dinamioa sem Set

agressiva (condiyiio rund-amenllal), 0 que, 'aliado ao seu oontido de ra
diayiio e de inkgr,a9iio (caracteristica dos seus proprios e:ementos) no

viver dos arborigenes e, 0 que e -mais Unportante, de m~ayio dos -ar
-borigenes no sell proprio modo de -vida, imprime ao seu descendeme uma
misoigenizacao especial, que vai -ser 0 ponto de partlda que podera (se
realizadas determinades condicoes neoessarias) dar origem ao ·a.parecimento
do oriou'o.

Numa primeira fase e como prodoto do mesticamento, surge 0

mulato, que pode manter-se como ,taJ, ou evoluir para 0 crioulo (0
crioulo e urn estadio mais avancado e personalizado do mestico), merce
'de -oircunstAnOiils-favOravei~,"que nem sempre wrgirao.

Ha profundae diferencas entre 0 musato e 0 crioulo, quando bern
diferenciados. Mesticos ambos, produtos de uma miscegenizacao especial,
que V'a~ser 0 ponto de partida que podera ,(se reaizadas determinadas
condicoes necessaeias) dar ori-gemeo eparecimento do crioulo.

Na formaylio do crioulo processa-se wna verdadeira metamorfose,
dela resultando, como vimos atrWi;um homem, uma lingua e uma CUltUM
verdadeiramenee novas.

No mu.ato, que tambem e 0 resultado de urn mesticamento, tal
COmo0 crioulo, nao ha uma individoalizacao, uma metarnorfose, que
leve Ii criayiio-de-wn homem, lingua ou culture novas, perfeieamente indi
vidualizadas e personalizadas. Utihzando uma liberdade de oomparayiio,
quase poderiamos dizer que os fen6menos nrulato e criou:O estari-am,
um para 0 outro, como na quimica nos poderfamos refurir aos fen6men05
de mistura e de combi'ruayiio.

o mulato COI!l1inuadema.si-adlamerut:eligaoo IelO e1emooto branco,
de que adopta (com maior ou menor e relatire pureza) a lingua, os US05,
Os costumes, a cultum, sem 1ama-ischegar a cril8l1"um:a ':Ingoo ou CUltUNI

verdadeirarrieIi,te nov'as, como aCOIllteoeurom 0 autentico cr.ioulo. SOciill·
mente, e pelos padroes da genitur,a bl"lIiIlcaque ete, mesmo quando pre
tende fazer crer 0 cohtral1io, se orien:~a.Dai a situayiio complexa e desa
justooa em que 0 mulato se ve oompelido na vida. Safdo de J}IIllaraya (a
negl18)que 0 nao cons-idem como seu, nlio conseguiu, entret-a'lllto,penetrar
socialmente naqUle{~outra il'aya (a branca) que, ,pouca~ yezes vai al6m
de 0 il{'tcier-ando. ,oaf 0 existiT qUJasesempre uma certa «cli'Vagem.mtre
ele e ambos os genitores, 0 desfaz:amento e um certo espfriro de revol1a
recalcada, alias justificada, do mulato, 0 que .nilo 6conteoe com 0 verda.
-deiro ol1ioulo, que, muno embora, por vezes, se enOOIlltreem POSiy80
social iIliferior, se sente mais ele pr6pl1io, consciente e orgu:ihoso ate (0
caboverdeano, por exemplo, ,tern um verdadeiro orgulho em 0 ser) da
sua situayaoo..6tn1ca e, oWitural,0 que jamais lhe permi¢e ~ urn des-



o prirneiro passe 'para '0 eparecimento do criou'o e a miseegeni
za~ao - etnica, ~ing\l!isllilOO,cultural e social. Tanto em Angola como
em Cabo Verde este primeiro passo foi 'dado, embora em certos dos
seus aspectos (lingufstico, c·U!lturale social) mads ~ntensamente em Cabo
Verde do que em AngCU1.

Mas enquanto em Cebo Verde, ap6s a primelra fase (miscegeniza
~lio) 'a evolucao seguiu, em Angola essa evolu~ao 'nao teve continuidade,
na medida em que esse povo se foi, rnais e mais, trensforrnando em
burguesia e, poreanto, tendeu pa!l1a '0 estetismo, E, na medida em que
a burguesia, quanto mais eleveda for, tendera para urn conservedorismo
conerarlo a qualquer evolucao, 0 povo, pelo contrario, sera, por natu
reza dinamico e progressista,

Em Angola, a popula~ao mestiea, '8 medida que se ·ia aburguesando,
foi 'tendo um ,re:aHvo ecesso ao poder social e economico, tendendo
para urn eetaticismo cultural, a.i se quedando, 0 que oairnpediu de evoluir
para a fase crioula. Ja 0 mesrno nao aconteceu em Cabo Verde, em
que essa popula~ao nao ~e aburguesou (0 meio, 0 ambiente e a eco
nomia nao tho penni-ti'ram), 1118 medida em que continuou povo, pretica
menee sem quase nenhum acesso (relativo ou nao) a quatquer forma
de poder, fosse ele social. ou econdmico. Mesmo aquela pequena bur
guesia ori'ginaria do pequeno funoionalismo (o uoOioopassivel num pobre
pals oolondal) iX>ucomenos misera'Vel conseguiu ,ser que 0 restailite povo.

E nlio ~que9Sffios Urn ponto fundamental, que ja refel1imos
atras: '0 isolamento. 0 ioolamenl1oe essencial pal'R a produ~ao de urn
creoulismo post meSlti9amento. 0 caboverdeano v,iveu quase ~empre
praticamente iselado, raroamenil:econtlando com escassas aohegas exotel'iores,
tendo que v,i'ver,por conseguilllte, consigo e para si.

Ja em Angola esse iso1ameIlltOIa progressi'Vamene desslParecendo,
l: medida que os -tempos passaVa:Il1.Os aportes de elementos cu1turais e
etnoieos e'UJropeuseram constaIllt'eiSe oadJa vez mais mtensos, exercendo
assim, perm8Illel1Jtee inil:ensivamente, urna ac~iio centrifuga e desatruidora
de qua'.quer germem criouJo inoirpient>e,que 1era eXiistido.

Comemporaneamente tem-se not'8Jdb, en1!re alguTIoljinteleotuais an·
gOilanos,uma tendencia para a busea {ou f(J'l'ffi'a~ao)de 'WIl erioulismo,
que tal'Veznao pretend am como otaL, mas aJDtes~eM lI1e}Jes uma rprocura <La
desejada angolanidade. Apontemos Jorge de Ma~edo (lI1egro) e sobretudo

nao permHdu 0 lB,Pareoimentodo crioulo 'em Angola oomo surgiu em
Cabo Verde.
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locedo ou -desfazado socialmente e mlIIloa humanemeate inferiorimdo.
Destas duas si!tua~5es podemos oeientar-ecs para a distiu~o do

que poderemos designar por malatismo e crioulismo.
CwtUlI'8Jlmenteesta destrinca e, qUaIlItIOa nos, bastante ilDlpOl¢lm

lie e nao a temos visto conveoientemente assinalada (salvo em Manuel
Ferreira, se nao estamos em erro), antes se fazendo, por vezes, uma con
fusao identif'ioadora entre muleto e erioulo, 0 que nao eorrespoede a
realidade.

Como exemplos, por demais evidentes poderiamos apontar os oasos
do crioulo de Cabo Verde (ninguem pensarla, nem soclalmente, designa..:o
par mulato) e do mulato de Angole ou Mo~ambique.

A1lgllIlLSautores, nomeadamente Mario A'!Iit6ruio no ~ 1INI!ballio
«Luanda Hna Crioula» tem pretendido «criau focos de ecrioulismo» em
Angola, referenclando «oiJjhasorioulas» em Luanda, Bengueba. e mesmo
outras localidades do i'llJterior.

Sera necessaria urna certs dose de boa vontaPie, paM aceiter a
tese de Maruo Aolllt6nio,que, a primeira vista, 'I\Itepodera parecer aliciente,

Em Angola e M09ambique (e ja Leite de Vasconcelos 0 afill1llava
em 1901, a proposito da lingua) nunea houve urn verdadeiro crioulo,
UIDl crioulismo aurentico. E sabemos que, quamo mads se oavan~ no
tempo, menores sao as poss~bi:a.dadespara que 0 ,fen6rneno crioulo se
produza.

Quanto 'a Angola, a urnea epoca em que 'tecia existido wn clima
c\i)tural propfcio .a gesta~ao desse pretense «eruoulismolt, ·teri:a sido no
seculo ~IX, mba em que eJtis1liuum certo ,tipo de popula~ao de que
fa21iapar.te urna burguesia ,local, que 11105 deu urna pleiade de homens,
qu.ase !lodos mesti~os, que oonseguilrem cdar um ambiente cu~tUral bas
tante ind-vidualiuldo e desell'Volvido, que esteve a dois rpasses de II10S dar
o oriou1i,smoangoLano.

Mas esses homens estavwn demasiadameIllt>eUgados 80 fi:gurioo
europeu (eram, cu}tuNt:mente, demasiado europeus) paN! que tal fosse
possiv.s:. E 0 &ell relJativo iooiameilito{uma. das condli~OesbAsicas para a
forma~lio do cruoulo), oS medida que '0 -rempo progred,ia, foi~ ·tomanda
cada vez mais tenue, ate ser qu'ase ineJcisteIl'te.E &em isolamento oio
pode haver crioulismo.

Bastara ler as obras dos escriltores dessa 6poca, wn Cordeiro da
Mata, urn AS&isJunior, um Maia Ferreira e 1antos outros de mellOr en
vergadul'a, mas que nem por isso deixaram de deempenhar urn impor
tante papel na socierl'ade d'O seu 1empo.

Hay,ia amda uma outra ,razao fundamental, atem de outras, que
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Luandino Vieira (que, curiosemente, e brsnco e nascido em Portugal,
embora tenha vindo para Angola muito novo), prinoipalmente este u1Hmo,
que eem feito urn esforco enorme no sentido da criayao de uma nova
Lngua (poderfamos chamar-jhe «criou.ica» OU «swahllicasZ), baseada no
lexioo, sintaxe e morfologia do portugues faledo DJOO musseques de
Luanda.

Mas estes cas os e alguns outros de somenos importancia, que repu
tames isolados, nao poderao resultar, na medida em que nao sao conse
quencia doll evolucao cu.tural ruIItll'r,aldo povo. Serao antes etitudes inte
Iectueis, I8C-1:OS volunterios 'de procure de uma 'OII1gilllalJidtildeawt6ctone,
que em muito contribuirao, entretaato, para urna individualizacao cul
tUl'lli nacional, mas nunca para a formacao de urn crioulismo angolano,
que, a nosso ver, jli oOao tern viabilidade nos nossos dias.

Qual a ·razao por que se formou 0 homem, 'a lingua e a cultura
crioulas em varias regi6es do mundo (note-se que 0 fen6meno surgiu
. em ilhas, pI1.iJIroi'Palment~geogrMicas e consequeotemeate oll'Hura:i!l, mas
tambem em Ilhas apenas cukurais) onde se deram deterrninadas condicoes
e Dao surgiram onde essas condicoes se flao proporcionaoam (caso de
Angola e Mocambique, entre outros)? Ja Leste de Vasconcelos 0 notara,
ha pouco menos de urn seeulo, qll'8II1d'Oestedou '0 fenomeno lilll'gufstJico.

Doi5 factores pr.jnoi'Pais sao necessarios, para que se ·produza 0

fen6men'O orioulo: a existenda de duas rayas, que se inoterpenetrem ha!I'
m'Oniosamente ('001 nao e .possivel se uma delas .f'Or -agreS5i:va em retayiio
11 olJltra - 0050 f.requente corn os a:nglo-sax6es e os germanicos, por
eX'emplo) .. urn certo .~soI8ll1lento cubruraI desse agregado populaoiona;:.

Ora ·tail.si,tuayao tern a sua realizayao 6tima, como e bem de ver,
em khas. oOai os princi,pais e rnais awtenticos ,povos orioulos terem smgido
ern iIhas.

A ex,istencia de duas rayas, que se interpenetrem, que se mesticern,
6bnka, linguistica, sceia:l e cuLtlliMlanente, e impresoiooivel. Ass,im aeon
teceu em Cabo Verde, nas Anotilhas, etc., mas ja nao acoIliteceu nos
Ayores e na Madei·ra, por exempl'O.

Porque nestes ulNmos casos '!Iii existie uma s6 raya (impossi<bH
d8de de mestoiyagem) e, oonsequentemente, 0 'homem pouoas a'1tersyOes
sofreu, tal como a sua cul<tura (que se ItOl'OOU'elntes conserv·adora) e a
lfngua., que POUlOOevolufu e '0 pouco que evolufu 0 fez por si, sempre
atraves de getIJte de mesma ra9a, sem 'ter soFrido quaisquer influenoias ou
iim1liay6es de lfnguas estNlinhas.

Ja 0 mesm'O niio aoooteceu ern .Cabo Verde. M. a lingua ·niio evo'

luiu por 61, s6 em boces de i,ooi'Vi'liuos da mesma 1'1198 (os portugueses).
Evolufu 1amMm e sobretudo atraves da genee africena, que, inegavel
mente, sentiu dificuldade em edoptar <1 morfologia de ouwa 'lfngua, a
sua, si.tIJ~axee ate 0 seu <Iexico na sua pureze, Hevia neturalmente, uma
tendencia para tornar as coisas rna is f,keis, meis acessfveis, dai 0 terem
edoptado a nova ~·fngua as suas proprias regras gramaH'Oais, it sua sin
taxe, embore com 0 predomfnio do lexico europeu. Aqui a lingua M'O se
conservou, como e obvio e ~ao pouco sofreu apenas uma evolucao natural
Metamorfoseou-se, transforrnando-se numa nova Ifngua - 0 crioulo,

o crioulo, eo contranio do que alguns autores afi.rnnam, seria,
portanto, a lfngua europeia (no caso de Cabo Verde, da Guine, de Sao
Tome, de Ma{:aoa, etc., 0 por1'llgues) profundamente akerada e adeptada
na boca dos autootones (negros quase sempre), quer na fonetica, quer na
morfologla, quer noll semanrice, quer na sintexe.

A Hngua lila boca des nalootllll1Jtesdas Hhas dla Madeira e Acores, como
o alfilIma Sa Nogueira ob. cit.) otera sofrido pequenas esooriacoes, par assim
direr, ao passo que em Cabo Verde sofreu profundos g<ip.::s, que a
troosfor.ml3J118lln.

E, ao passe que 0 crioulo criou urna Hngua propria, uma lingua
nova, 0 mw}3!to lI1ao. Coneinua com a lingua do europeu, ut-Lizando ·tam
bem, por vezes, (mas esquecenOo"8 rnuHas delas) a 8I!'borigene, mas sem
pre diferendadas e nunca em cornbinayao de que ·resu1tasse proowto novo.

Com 0 mu'ato 1ier-se-a dado, ate cello ponto, urn caso semelhante
(li-nguisticamente e em relayao 110 portugues) a dos Ayores ou Madeira.
Embors sobre aquele pese, como nao podia deixar de ser, 0 profwndo
contra,ste entre 0 c1ima cu1turaI europeu e 0 af,rioaoo, que nao deixtll
de imprimir a sua rna.rca (0 que Illao aoontece lI1,asliffihal;europei:as), ha
neles <llambem, merce do seu aburgueS>8II1len~ contfnuo, uma tendencia a
urn refinamem:o e busoa do que seria considerado de mail; vaHa e hono·
rabili.dade - a pUI'e2'ladJa lingua - nem sempre conooguida.

o que se passou em funyao da Hngua, processa-se tambem em
relrayao eo hornem. A miscegen-im"ao entre 0 'bmnco e 0 lI1egro deu,
inicialmtmte, 0 mu1ato que, conseguinoo ultrapass8l!' a sua condiyao de
mestiyo, deu 0 homem 'flOVOque e 0 crioulo.

Mais numerosos os eIeanootos da e!tnia negra esta emprestou ae
crioulo 0 seu ,tom de pele e 0 suporte cllJtural. Mas, porque, em'bora
m.j·noritaria, a etma bnmea sem-pre fei mais dinamica, coo seguiu , apesar
de sua si~iio de inkriorida<i:e numerioo, dmprimir 00 'ProdUl~ dessa
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misoogen,iza~iio, uma siru~u;ao cultural que 0 aproxima mais do etnos
europeu que do africano. Essa cuklH'a, que se revels nos mais pequenos
pormenores do estar e componter-se na vida, na sua s'ensiibilidade, na
sua maneira de pensar e de agir ilI'te, e indlvidualizada, oareoteristica e
verdadelramente sua, embora tenha resultado da fusao de duas cuSturas
diferentes e se beseie em ambas,

o crioulo, embora etnicemente seia UiJUmestioo, como hornem
conseguiu u}trapassar essa condicao, noll medida em! que se criou urn
hornem novo. Tal como tantos povos do mundo, resukaotes de variados
cruzamentos, mas em que a ind~viduahlza~iiodos povos de base js nao ~
possive!.

Oerto que no oriouio de hoje ainda se podem distingwir diversos
greus de mesticamento, 0 que, com 0 decorrer do tempo, ten,ders
para UiJUaun.jfonniza~ao. MII5, se esses cembianees se podem ainda dis
tinguir, par exemplo fila cor da pe'e, no oabelo, nos caraoteres somati
cos, em suma, existe js, 0 que e fundlamemal, uma ideneidede cuhurll'l,
de sensibilidade e de personalidade.

cCriouli&lIlo" e «muLartlismo,.duas realidades cujos ;:i-mites se to
cam e que, pOT vezes, nern sempre e faei! discernir, cujas origens sllo
comuns, mas a que oondicionementos diferentes fd'z.emmoaracterizar-se
difereneemente mmb6m. Todo urn cammhar par duas vias que mais e
rna-is se vao distanciando, realidades tangfveis e consequences da perma
nencia do europeu em regioes tropiceis, com 100lllS as implicancias -de
ordem etnica, cultural e social que dar advem.
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