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"Com a guerra, a Cidade de Deus jicou dividida. Quem 

morava no area do Galinha nao podia atravessar pra area 

do Pequeno. Nem que fosse pra visitar parente ... A vida na 

Cidade de Deus virou um jilme de bangue-bangue. E par 

incrivel que parer;a, quanta mats se matava, mais maluco 

aparecia pra entrar na guerra. Ou pra se divertir. Ou pra 

acertar as contas com alguem. " 

Bus cape 
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RESUMO 

0 longa-metragem Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido 

por Katia Lund, traz a hist6ria de Buscape, uma personagem que vive em uma das maiores fave

las do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus. Esse trabalho ira analisar a influencia da vida dentro da 

favela na linguagem apresentada pelos seus habitantes e como isso reflete a guerra civil que esta 

presente no seu cotidiano. 

De acordo com a produ9ao, os moradores possuem diferentes metodos de ganhar a vida, 

ou seja, na favela nao cabe a generaliza9ao. Muitas pessoas ja associam a ideia de favela com 

uma cidade fora-da-lei, na qual somente habitantes impetuosos sem cora9ao habitam o lugar. Po

rem, alem dos muros de baixa qualidade que estruturam as favelas, existe urn mundo que nao 

vemos, na qual pessoas de todos os valores batalham para trazer o pao de cada dia. 

Alguns especialistas vern notando o aumento da criminalidade brasileira; a cada 100 000 

habitantes de Sao Paulo, 25-30 sao assassinados1
• Eles afirmam que a pobreza em si nao justifica 

tal aumento e que o investimento em educa9ao e uma qualidade de vida melhor pode diminuir a 

violencia. 0 filme retrata bern esse aumento e aplica uma linguagem singular para os que come

tern violencia e os que vivem honestamente. 

0 idioma da favela foi estruturada de uma forma na qual a linguagem reflete o caracter de 

cada personagem. Alguns imp5em mais respeito ou intimidam por meio de termos de baixo ca

lao e girias das favelas. Outros querem ser respeitados escolhendo palavras mais adequadas para 

cada situa9ao. Em geral, a favela criou o seu proprio dialeto com as suas pr6prias regras. 

(275 palavras) 

1 FERRAZ, 2000. 
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INTRODUt;AO 

0 longa Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles, marcou o cinema brasi

leiro, impressionando ao publico nacional e intemacional. Ele traz uma outra visao do Brasil, 

desmascarando a corrup<;ao presente na politica, na policia, especialmente a carioca, e como es

sas praticas corruptas do Rio de Janeiro for<;am os habitantes a mergulharem na criminalidade. 0 

longa destaca as principais diferen<;as, semelhan<;as e rela<;oes entre elas. As telas mostraram o 

Brasil de urn angulo diferente - a realidade do Brasil, mais especificamente, a realidade que se 

passa os habitantes do estado do Rio de Janeiro. Uma das caracteristicas mais marcantes do filme 

- alem da violencia e brutalidade abordada por meio das rela<;oes entre os personagens - e a lin

guagem propriamente dita. Ela se apresenta de uma forma diversificada durante o filme, sendo 

especialmente veiculada por Buscape. Ja na essencia da produ<;ao, e facil perceber a linguagem 

que a propria favela cria. 

Durante o filme, e possivel ver que Buscape tenta se comunicar fazendo uso de dois tipos 

diferentes de linguagem. Quando ele fala diretamente como espectador, narrando a historia, ele 

tenta ser o mais formal possivel, mesmo que nao chegue nos niveis de formalidade esperados 

pelo mundo fora da favela; e a segunda linguagem e apresentada com seus amigos e companhei

ros da favela, a qual possui uma linguagem propria: a lingua dos traficantes e da popula<;ao local. 

0 trecho abaixo retrata bern o uso da primeira linguagem. 

BUSCAPE: 0 Trio Ternura nao tinha medo de ninguem. Eles achavam que a cidade de 

Deus era deles. Mas tinha urn monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele 

tempo, a Cidade de Deus ainda nao tinha dono. [ ... ] Quando eu cheguei na Cidade de 

Deus, [ ... ] a minha familia era como todas as outras: a gente tinha ficado sem casa por 

causa das enchentes ... E a filosofia do govemo naquela epoca consistia no seguinte racio

cinio: "nao tern onde por? Manda pra Cidade de Deus!" 

Esse trecho nao apresenta nenhum erro notavel de gramitica ou alguma giria que a tome 

fora dos padroes de uma linguagem formal. Buscape ainda acrescenta palavras mais incomuns 

em uma conversa<;ao informal, como "filosofia", "consistir" e "raciocinio". Os trechos abaixo 

ilustram a segunda linguagem mencionada acima. 

2 ----------------------------------
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BUSCAPE: Po, Barbantinho. Se eu conseguir essa foto, eu vou ficar na moral com os ca

ra hi, ta entendendo? 

MARRECO: Vai rapido. Faz o que eu to mandando moleque. 

BUSCAPE: Nem fodendo que eu vou ficar pelado na rua. 

Os trechos sao exemplos de quando Buscape esta dirigindo a palavra a amigos ou famili

ares da favela. 0 uso de palavras e expressoes como "po", "ficar na moral com os cara", "ta en

tendendo" e "nem fodendo" mostram que o personagem mudou totalmente a sua linguagem para 

adaptar ao meio na qual ele se encontra. Por exemplo, ele usa uma palavra de baixo calao quando 

Marreco usa uma linguagem mais bruta e violenta. Urn ambiente violento estimula o uso de pa

lavras e expressoes mais informais e de baixo calao? Assim, existem dois tipos de linguagem 

que Buscape acaba usando durante o filme. 

Quando Buscape come<;:a a trabalhar e interagir com os funcionarios do jornal, e possivel 

ver que, apesar da educa<;:ao precaria que possui e da influencia que recebeu da linguagem da fa

vela, o protagonista se esfor<;:a, de urn modo ou de outro, para falar com os funciomirios por meio 

da linguagem que eles, funcionarios, usam. Ele nao quer se sentir inferior ou ter menos chances 

de alcan<;:ar sucesso por falar a linguagem do morro. Basta observar o trecho abaixo. 0 contraste, 

porem, e apresentado quando Buscape fala a mesma coisa, porem para seu amigo. 

MARINA: Emprego e dificil [ ... ]. 

BUSCAPE: Mas se eu pisar na favela de novo, eu posso morrer. 

BARBANTINHO: Caralho! Olha o Ze Pequeno no jornal! 

BUSCAPE: Puta que pariu! Ele vai me matar! 

A diferen<;:a da escolha de palavras fica claro quando esses dois trechos sao comparados. 

Enquanto que com Marina, uma funcionaria do jornal, ele diz "eu posso morrer", com o seu 

amigo ele usa urn palavrao e e muito mais direto. Ele nao diz "eu posso morrer", implicando a 

possiblidade de morte. Ele afirma que "ele vai me rna tar", implicando que havera morte. 

2 SPADA, Nina; LIGHTBOWN, Patsy, 47-48. 
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A favela e urn conjunto habitacional precario, na qual infraestrutura, saneamento basico e 

regulariza9ao fundiaria sao escassos ou inexistentes. E possivel comparar as favelas do Rio de 

Janeiro a uma cidade abstrata, que esta sempre em mudan9a. Elas sao geralmente habitadas por 

pessoas que nao tern capacidade de pagar por urna propriedade legal na cidade. Como a favela e 

uma terra sem lei concretas, como paises e cidades, ela e administrada pelo chefe da Boca de 

fumo, isto e, o chefe que comanda todo o tratico de drogas e armas na favela. Apesar de ser sem 

leis escritas, a favela possui urn mecanismo de seguran9a, uma lei oral. Se urn individuo e preju

dicado por urn outro individuo, o chefe da Boca tern a obriga9ao de punir o prejudicador (geral

mente com morte) para evitar confusoes dentro de sua propria area. 3 Existem tam bern conflitos 

entre favelas, que sao dadas pelos chefes das Bocas de cada respectiva regiao. 0 filme deixa cla

ra a rela9ao entra a Boca de Ze Pequeno e a de Cenourinha. Desentendimentos pelos chefes e por 

habitantes das favelas sao causados, gerando, assim, urna guerra civil. Alem do conflito entre as 

favelas, existe urn terceiro elemento: a policia. Muitas vezes a policia "finge que nao viu nada" 

mediante a urn pagamento - popularmente conhecido como "propina" - trazendo a corrup9ao 

para dentro das favelas. Isso acaba aurnentando a liberdade a qual Ze Pequeno e Cenourinha pos

suem de continuar com as mortes encomendadas e brutais. No longa, a policia e contratada pelos 

chefes das Bocas para que uma figura com autoridade e licen9a para matar possa fazer a "parte 

suja" do trabalho sem ter o risco de "ficar na mira" das organiza9oes. 

Existe urn processo e mecanismo complexo de comercializa9ao de drogas e outros crimes 

severos, como assassinato por encomenda. As (micas pessoas que realmente conhecem esse labi

rinto sao os pr6prios moradores e quem comanda sao os donos da Boca. Eles implementam a 

ideia de que estudar ou ser honesto nao leva a nada, como pode ser visto na vida da personagem 

Mane Galinha. Ele e batalhador e trabalhador, mas sua familiae massacrada pelo Ze Pequeno, e 

isso causa ele a ter uma outra ideia: a de matar e roubar para conseguir o que quer. Porem, o fil

me traz urn contraste, apresentado por Buscape, quem batalha e quer ser urn fot6grafo profissio

nal. Alguns moradores nao roubam e nem estudam, eles se infiltram no trafico de drogas, que por 

sinal, e algo que rende muito lucro. Bene seria o "bra9o direito" de Ze Pequeno, o chefe da Boca, 

e ele consegue subir de classe por meio da venda de cocaina. 

Sem educa9ao, urn dos fatores que geram a linguagem da favela, as personagens adqui

rem diferentes valores, aquelas que vao melhor servi-las na hora de conseguir o que quererem. 

3 SILVA, 2010,285. 
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No infcio do filme, e notavel que as crian<;as crescem sem urn elemento educacional (escolas, 

aprendizado em casa, etc.), herdando a lingua passada por seus irmaos e pais. Assim, a lingua

gem da favela e algo que sobrevive e que se desenvolve com o tempo - seja para melhor ou para 

pwr. 

0 objetivo deste trabalho e enfatizar as pessimas condi<;5es de vida dos moradores de 

uma favela, levando o leitor a descobrir como tais condi<;5es geram uma forma de comunica<;ao 

verbal propria, que chamaremos de "linguagem da favela", e como tallinguajar e apresentado no 

filme Cidade de Deus. Esse texto enfoca tambem as condi<;oes de vida eo alto fndice de violen

cia que existe nas comunidades pobres das cidades, com enfase no Rio de Janeiro, onde se passa 

o filme. Diante de uma realidade tao desumana, a industria cultural nao poderia ficar indiferente. 

As questoes e os personagens apresentados em Cidade de Deus tomaram-se emblematicos para 

toda a sociedade urbana. 

GENERALIZA9AO 

Na favela nao cabem generaliza<;5es, isto e, ela e composta por moradores que agem de 

formas diferentes. A favela, diferente do estere6tipo que foi desenvolvido pela sociedade, nao 

possui moradores com mesmos valores e formas de comportamento. Nem todos sao criminosos, 

alc6olicos, drogados, foras-da-lei; ao contrario, muitos dos habitantes sao trabalhadores que se 

esfor<;am todo dia para sobreviver e trazer o pao de cada manha por meios legais e honestos. 

No filme Cidade de Deus, a ausencia da generaliza<;ao fica ainda mais evidente. 0 longa 

traz tres personagens que cabem perfeitamente no exemplo: Mane Galinha, Buscape e Ze Peque

no. A vida que cerca essas personagens, o modo como cada uma ve a vida e seus respectivos va

lores sao completamente diferentes. A pobreza pode ser urn dos fatores mais influentes, porem a 

miseria em si nao justifica a violencia e a criminalidade. Investimentos em educa<;ao e melhor 

qualidade de vida pode melhorar o quadro, porem a causa da criminalidade vai alem do govemo, 

como dissemina<;ao das drogas, trafico de armas e conflitos familiares. 4 

Mane Galinha e uma personagem que acreditava no trabalho honesto, esfor<;ado e legal. 

Ele encarava a vida de urn modo na qual ele precisava "ganhar" ao inves de roubar dos outros. 

Porem, quando a turma de Ze Pequeno massacrou sua familia, a personagem honesta sentiu uma 

4 FERRAZ, 2000. 
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forte emo9ao vingativa dominar o seu corpo. Ele prometeu que a 1mica coisa que faria contra a 

lei seria vingar-se do massacre. De pouco em pouco, Mane Galinha cometyou a cair no mundo da 

criminalidade e morreu traido pelo seu proprio veneno: vingantya. 0 excerto abaixo mostra cla

ramente a sua perspectiva de como ganhar do mundo. 

MANE GALINHA: Ceis sao la do Cidade de Deus? 

BUSCAPE: E a gente mora la. 

MANE GALINHA: 6 ai. Passa urn por baixo ai, o outro paga a passagem. Ai, ceis tern 

que sair de la, estudar, pra sair la daquela comunidade hi, cara. Lana favela, muito poll

cia, muito bandido tambem. 

BUSCAPE: Tu estudou, mano? 

MANE GALINHA: Estudei. Fiz o colegial, servi o quartel. Fui o melhor atirador

combatente da minha unidade. Agora to nesse emprego aqui por falta de coisa melhor. 

Mas eu sei lutar carate. E, se eu descolar af uma academia ... com certeza eu vou sair da 

favela. 

\BUSCAPE: Entao m e born de briga? 

MANE GALINHA: Nao. Eu sou born de paz. Paz e amor. Mas se precisar ... 

Alem de apresentar o ponto de vista de Mane Galinha, o trecho revela alguns fatores que 

causam a guerra civil nas favelas do Rio. Elementos como a falta de educayao e "muito policia, 

muito bandido" sao algo que a personagem cita como negativo das favelas e que para conseguir 

escapar da guerra, e necessaria estudar. 

Ze Pequeno, por outro lado, cresceu cercado com a criminalidade. Sua cabe9a, desde pe

queno, possuia violencia sem remorso e sem pena. Uma cena forte que pesa ao espectador e a 

cena em que Dadinho (Ze Pequeno quando crian9a) mata os funcionarios e os h6spedes do motel 

sem nenhuma culpae achando aquele espetaculo de horrores algo prazeroso. As inten9oes de Ze 

Pequeno sao totalmente opostas ao de Mane Galinha, quem no principia nao conseguia matar 

nem uma sequer pessoa sem urn longo processo de arrependimento. 

A terceira personagem e Buscape, ele e uma das fmicas personagens do Cidade de Deus 

que vive nos dois mundos: no mundo da favela e no mundo fora dela. 0 filme come9a com Bus

cape falando com seu amigo sobre arranjar urn trabalho. E e possivel concluir que esse "traba

lho" nao e nem ser policial ou bandido, pois a personagem admite ter medo de tomar bala. 

6 -------------------------------



Extended Essay - Group 1 - May 2013 

Essas tres personagens sao claros exemplos de que na favela nao cabe a generaliza<;:ao, 

isto e, a favela possui pessoas de todo genero e pensamento; nem todas as pessoas sao iguais, 

algumas tern medo de morar hi, outros acreditam no trabalho honesto, e outros nao estao nem ai 

com assassinato e violencia bruta. 

Essas tres personagens carregam urn estilo de vida diferente urn do outro. Mane Galinha 

vivia na honestidade diferentemente de Ze Pequeno, quem vivia na malandragem. Buscape ga

nha sua vida por ter urn privilegio que poucos tern: acesso aos lugares restritos da favela. As per

sonagens possuem valores diferentes e no<;:oes variadas da vida, o que leva a favela a ser urn Iu

gar que nao aceita generaliza<;:ao. 

Uma outra personagem que e incrivelmente importante nesse aspecto e Bene. No filme, 

ele e a mao direita de Ze Pequeno, quem nao e a favor da violencia mas e a favor do comercio de 

drogas. Bene e o personagem que ap6s juntar dinheiro suficiente para levar uma vida boa, aban

dona o cargo no comercio de drogas para ter uma oportunidade que nunca teve: viver sem medo. 

Ele arranja urna namorada e os dois planejam fugir para bern longe, aproveitando suas vidas ao 

maximo. 

Urn fato interessante nesse personagem e que ele foi criado de urn jeito similar que o Ze 

Pequeno, porem os dois desenvolveram pessoas diferentes dentro de si. E possivel ver que Bene 

s6 esta ao lado de Ze Pequeno para tirar proveito financeiro da Boca. E Ze Pequeno s6 esta na 

Boca pelo poder ilimitado. Isso prova que apesar dos dois personagens crescerem juntos, em si

tua<;:oes semelhantes, nao se pode generalizar todos os habitantes dela, pois cada urn desenvolve 

a pessoa dentro de si do jeito que achar mais conveniente. 

A educa<;:ao e quase inexistente nas favelas e os recursos escolares nao sao da melhor 

qualidade.5 Consequentemente, muitos trocam a escola pelo trabalho na rua ou acabam nas ativi

dades criminosas. A educa<;:ao e urn elemento do ambiente e sua escassez formal afeta a vida das 

crian<;:as em diversos aspectos. A escola pode oferecer alternativas contra o meio violento, gui

ando os alunos em suas escolhas e ensinando a dizer nao quando sao pressionados a entrar na 

criminalidade. Em tese, a escola e o grande remedio contra a violencia. 

Dito isso, a favela nao e urn Iugar que somente abriga foragidos da lei ou traficantes de 

drogas, ela abriga urna vasta popula<;:ao de diferente etnias e diferente valores. 0 dialogo aconte

ce quando Buscape (quando menor) pega para ver a arma do irmao (Marreco ), e o irmao replica: 

5 DOWDNEY, 162. 
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MARRECO: Me da essa merda aqui, Buscape. Isso aqui nao e pra voce ficar metendo a 

mao, nao. Voce tern que estudar. 

BUSCAPE: Voce nao tern medo de tomar urn tiro, nao? 

MARRECO: Eu to nessa vida porque eu sou burro. Voce, nao. Voce e muito inteligente. 

Voce tern que mais e que estudar. 

BUSCAPE: Eu s6 estudo porque nao gosto de trabalhar fazendo forya. 

MARRECO: Faz uma promessa pra mim. Voce nunca mais vai tocar a mao nessa arma. 

Pro mete? 

Podemos ver que o irmao conhece bern a vida de criminalidade e, apesar de cometer cri

mes, ele quer levar o irmao Buscape para o lado justo e trabalhador da vida e tira-lo do caminho 

errado. 0 desejo dele e que Buscape nunca vire urn foragido da lei, mas sim, urn rapaz bern su

cedido que estudara para conseguir aquilo que quer. 

Dado essas informay6es, e possivel ver que a favela dispensa a generaliza9ao. Ela funci

ona por urn sistema de divisao de poder que ate hoje sobrevive. Nao cabem generalizayoes na 

favela, por ser uma cidade sem lei. Cada urn desenvolve a sua propria fun9ao dentro dela. Uns 

percorrem o estudo, o servi9o militar eo trabalho honesto. Outros procuram ter poder, controlar 

a favela, organizar traficos de droga e trazer a seguran9a bruta dentro dos seus dominios. Se to

dos fossem assassinos crueis e brutais que procuram poder, a favela poderia sair do controle e 

resultar extinta. 

EDUCA~AO PRECARIA 

No inicio do filme, e possivel ver que as crianyaS deixam de ir a escola para jogar bola e 

assaltar os caminhoes de gas que passam na rua. Porem, e interessante notar que Buscape ja re

cusa de imediato a acompanhar seu irmao, Marreco, nos assaltos. Ele e urn individuo que teme 

ser baleado. Assim, o medo faz com que ele escolha urn outro carninho. Buscape tern a oportuni

dade de urn caminho alternative pois e oferecida a educa9ao a ele. Assim, o foco desse capitulo 

esta no papel da educa9ao na forma9ao da linguagern da favela. 

Existe urn epis6dio de Cidade dos Homens (2002) que mostra urna tipica aula nurna esco

la publica perto de uma favela. 0 protagonista atende as aulas e, para esclarecer duvidas, ele faz 

8 ---------------------------------
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perguntas a professora conjugando o verbo errado e colocando palavras que nao existem. A pro

fessora, alem de nao corrigi-lo, nao responde as perguntas do menino, ignorando-o e desmoti

vando o aluno a fazer perguntas. Por causa dessas corre<;6es que nao existem nem na escola 

(muito menos em casa), a linguagem que a propria favela desenvolveu vai ficando mais concreto. 

Ela deixa de ser uma abstra<;ao e vira uma "lei", na qual todos os moradores tentam seguir. A 

linguagem da favela possuf tambem urn vasto vocabulario de baixo calao. E possivel ver que no 

filme Cidade de Deus as personagens estao toda hora soltando algum "Seu filho da puta", "seu 

arrombado, eu nao falei pra tu pegar a galinha", ou "vai toma no cu". 0 trecho abaixo retrata cla

ramente esse uso saturado desse vocabulario de baixo calao. 

ZE PEQUENO: Voce ai, meu irmao! Segura a galinha! Porra! Vambora! Porra! 

BUSCAPE: Tu acha mesmo que eu gosto de ficar cara a cara com aquele bandido filho 

da puta? 

ZE PEQUENO: Pega a galinha af, o, rapa! 6, filha da puta, eu nao mandei voce segurar 

a galinha, rapa? Seu arrombado! Senta o dedo na galinha! 

0 proximo exemplo ocorre quando Buscape faz uma visita ao Boca dos Apes, adminis

trada por Neguinho. Enquanto ele conta a historia dos donos da Boca dos Apes, o seguinte dialo

go acontece: 

COMPRADOR: E a maconha pra mim fumar? 

GRANDE: Ah, fuma do teu, bicho. Enfia no cu e joga fora. 

E claro que o mundo fora da favela possui esse vocabulario tambem, a diferen<;a e que 

existe urn uso exagerado dessas palavras numa conversa<;ao regular. 0 Iugar e a situa<;ao em que 

eles se encontram nao afetam a frequencia dos palavr6es, seja na escola, na igreja, ou no tribunal, 

o uso dessas palavras sao mais co mum. 6 Pode-se dizer que isso e uma influencia dos antepassa

dos que principiaram com essa lingua da favela. 7 Cada palavrao possui 'urn significado distinto 

que emite, muitas vezes, uma posi<;ao de superioridade. Por exemplo, Ze Pequeno utiliza muitas 

6 MISSE, 238. 
7 SILVA, 2012. 
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vezes palavras de baixo calao porque ele e o que tern mais poder. Ele pode xingar qualquer urn. 

Ja as outras pessoas vao pensar duas vezes antes de xingar Ze Pequeno. 

DOIS MUNDOS 

Buscape e urn personagem que, muitas vezes, tern de adaptar sua linguagem. Ele incorpo

ra do is tipos de linguagem diferentes, uma que ele utiliza no mundo dentro da favela (com seus 

amigos) e outra que ele utiliza fora dela (com seus cole gas de trabalho e para a narras;ao da pro

pria hist6ria). Os excertos abaixam retratam essa diferen<;a. 

BUSCAPE: Porra meu, tu acha que gosto de ficara cara a cara com aquele bandido filho 

da puta? 

BUSCAPE: Porra! Nao dava pra meter uma bala na cara da mina ... 

BUSCAPE: E como todo pobre, eu tive que comes;ar de baixo: eu consegui comprar a 

camera mais vagabunda do mundo. 

Talvez as palavras nao sejam tao sofisticadas, mas durante o filme todo, e raro Buscape 

soltar urn palavrao ou alguma giria da favela enquanto esta narrando. Alem da escolha de pala

vras, outra caracteristica importante e ao pronunciado das palavras. Buscape vai contra a regra da 

fonetica da linguagem favelada.8 Seus "E" eo seus "0" pretonicos nao sao fechados na maioria 

das palavras em que nao correspondem a urn "E" ou "0" abertos tonicos. Por exemplo, ao inves 

da palavra "fechar" ser "fechar" (linguagem favelada), Buscape diz "fechar". 

Ele aprende valores e se adapta a cada ambiente de acordo com sua realidade e requeri

mentos. No mundo da favela, Buscape se solta pois esta no seu meio natural. Ele cresceu ali, en

tao, ele esta acosturnado com a linguagem, a brutalidade e a injustis;a. Porem, quando Buscape 

sai da favela e tenta arranjar urn emprego na editora de jornal, ele teve de se esfors;ar para ficar 

sociavelmente aceitavel. Ele esta bern no meio desses dois mundos, na qual o transito de lingua-. 

gem deve ocorrer para o personagem poder ser reconhecido. 

8 SILVA, 2012. 
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Buscape participa da vida da favela. Ele ajuda os seus companheiros, mas ao mesmo 

tempo, ele participa da vida social fora da favela. Ele se esfor9a para desenvolver urn linguajar 

propicio para urn emprego de fot6grafo. Ele tambem interage bern com as pessoas, especialmen

te porque ele teve uma rela9ao amorosa com a jomalista que o acolhe. 

Ele utiliza a vantagem de ter algo que muitos fot6grafos nao tern: acesso aos lugares res

tritos que urn fot6grafo jamais se arriscaria a ir. Ele aproveita essa beneficio do mundo da favela 

para subir no mundo fora da favela. Apesar de morar na favela, Buscape e sociavelmente aceito 

por seus colegas de trabalho e e louvado por suas fotos exclusivas; assim, o personagem passa 

sobre a lacuna que fica presente entre os dois mundos e constr6i uma ponte que somente ele con

segue passar. Ele pode assim separar os dois mundos na sua cabe9a, mas adquire a passagem li

vre da personagem. 

CONCLUSAO 

A favela pode ser diferenciada como urn mundo totalmente diferente do nosso. 0 filme 

Cidade de Deus aborda essa diferen9a claramente, dividindo os dois mundos pelas experiencias 

do personagem principal, Buscape. As leis, que sao determinadas pelo chefe da Boca, sao segui

das por meio de violencia e puni9oes ilegais (tal como morte). Alem disso, a favela nao aceita 

generalizay5es. Isto e, nem todos os habitantes da favela possuem os mesmos valores e a mesma 

forma de pensar e levar a vida. Como dito anteriormente, a educa9ao precaria pode ser urn dos 

principais responsaveis pelo alto fndice de violencia, porem ela tambem e responsavel pela lin

guagem que a propria favela desenvolve. De acordo com o longa-metragem, a favela esta cons

tantemente em uma guerra civil, a qual e causada pela disputa de poder das Bocas. Nao importa 

quem ou o que voce faz na favela, o morador sempre estara envolvido e correndo o risco de vida 

a qualquer memento. 

Para ser respeitado, intimidar, ou ate mesmo respeitar, a comunidade da favela cria as su

as pr6prias girias e dic96es. Porem, ha dois fatores que possa influenciar o linguajar da favela 

retratado no filme Cidade de Deus. 0 primeiro deve-se ao sotaque carioca, que ja apresenta urn 

a aparencia leve e suave com os "R" e os "S" prolongados. Alem disso, devido a baixa condi9ao 

de educayaO que e introduzida, eles desenvolvemjeitos mais rapidos e praticos de comunicayao.9 

9 SPADA, Nina; LIGHTBOWN, Patsy, 47-48. 
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Urn fato interessante e que o filme Tropa de Elite (2007) traz uma outra perspectiva da 

linguagem abordada por membros fora da favela com a favela. Os policiais da BOPE usam o 

mesmo tipo de linguagem com os favelados; termos como, "perdeu playboy!" ou "tu ta fodido, 

cade o chefe da Boca? Tu ta fodido se tu nao responder". 

Apesar de pessoas fora da favela saberem o que a "linguagem da favela" e, elas geral

mente nao conseguem reproduzir exatamente o jeito que elas falam. Durante a pre-produ<;ao de 

Cidade de Deus, Katia Lund, co-diretora do longa, teve que alterar o roteiro pois os atores nao 

acharam compativel a fala como seus jeitos de falar. Numa entrevista pessoal feita com Katia, 

ela diz que os atores diziam: "6, tia, nao e assim que a gente fala nao ... " e muitas das falas apre

sentadas no filme foram adapta<;oes e cria<;oes dos atores na hora da filmagem. E interessante 

perceber que nem o especialista em linguas sera apto a definir a "linguagem da favela". 

Alem do linguajar, esse trabalho aborda a questao da violencia e criminalidade na favela. 

Infelizmente, a criminalidade saiu dos muros da favela e passaram a cidade, onde esse indice s6 

cresce. 10 Uma guerra civil acaba dominando as ruelas da favela, com chefes de Bocas disputando 

territ6rio, conflitos surgindo com desentendimento entre bandas e policias assassinando por en

comenda. Esses indicios de violencia e corrup<;ao geram uma guerra que fica fora da decisao de 

cada habitante, mas que envolve todos que moram na favela. 

A linguagem apresentada no filme Cidade de Deus reflete o meio violento em que vive 

os personagens da favela. Para aprender a sobreviver, o habitante precisa dominar a linguagem. 

A favela possui constantes guerras civis, assim como a falta de educa<;ao de qualidade. A bruta

lidade, sentimento de vingan9a e a violencia sao fatores que estimulam o uso de palavras de bai

xo calao, para que assim, o sujeito fique com urn vocabulario compativel ao meio em que vive. A 

falta de urn ensinamento padrao nas favelas tambem acrescenta ao linguajar da favela. Como nao 

ha uma forma de passar o conhecimento da linguagem de uma forma padronizada, os pais pas

sam para os filhos e assim em diante. A lingua acaba sobrevivendo nos vinculos de cada habitan

te. 

1° CASTRO, 2011. 
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