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Resumo. As literaturas de Mozambique e Angola passaram por um

intenso processo de discussao critica e de fixa^ao canonica, quase sempre

de natureza ideologica, que discutimos neste artigo. Uma das dificuldades

de entendimento sobre esta problematica reside na propria literatura de

transmissao oral. Falar da tradi^ao e do canone em Africa e a nosso ver de

grande complexidade, pelo facto de existirem duas tradi^oes activas - uma

oral e outra escrita - que evoluiram em grande parte em oposi^ao uma

a outra e que foram consideradas pela critica de formas muito diversas.

As literaturas de Angola e Mozambique, tal como se nos apresentam na

actualidade, passaram por um intenso processo de discussao critica e de fixa-

Zao canonica, sendo esta vista como um imperativo historico, determinante

para a selecgao e expurgo de autores e obras, em nome de imperativos de

ordem muito diversa, mas quase sempre de natureza ideologica explicita. Foi

fundamentalmente a produgao das decadas de 50 e de 60 que esteve no

centro deste debate, bem como as leituras criticas correspondentes, relidas e

muitas vezes corrigidas nos anos 70 .

Foram de tal forma determinantes estes debates, que ainda hoje alimen-

tam inumeras divergences entre os criticos. Quanto a nos, o que considera-

mos relevante e que, independentemente das motivazoes dos seus protago-

nistas, os diversos procedimentos de seleczao artistica e todo o periodo que os

acolheu, foi responsavel pela visibilidade de autores e de textos que geraram

movimentos de aproximagao e negazao de paradigmas visiveis ate aos dias de
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hoje. Passamos a apresentar alguns factos que podem deixar informazao signi-

ficativa sobre esta materia e terminaremos com a enumera^ao dos autores

privilegiados pela critica, muitos dos quais ainda hoje podemos encontrar nos

textos escolares, o que constitui sempre um indicador nao negligenciavel na

dissemina^ao das preferences oficiais.

Assim, para compreendermos o modo como em Angola e Mozambique se

evoluiu no tocante a centralidade de textos e autores nos respectivos sistemas

literarios, importara lembrarmos alguns dos momentos fundamentals em

termos das respectivas historias literarias e igualmente os condicionalismos

que presidiram desde sempre a esse efeito selectivo.

Tais pressupostos sao de toda a ordem: cronologicos, tematicos, ideolo-

gicos, lingufsticos, literarios. Trazando uma breve historia do que nestas lite-

raturas e comummente apontado como fundamental, importa distinguir

sobretudo o que pode considerar-se como definidor de nacionalidade literaria

do que e, provavelmente, de natureza circunstancial.

Em Angola e habitual situar-se a literatura claramente radicada em termos

nacionais a partir do seculo XIX, com alguma resistencia por parte de sectores

que a veem mais como produto da decada de 50, pelo surgimento de

movimentos literarios e programaticos novos. Hoje teremos que aceitar, e

parece desenhar-se algum consenso sobre a questao, ou pelo menos pouca

resistencia a hipotese, que, se ja havia escritores angolanos no seculo XVII em

solo angolano, provavelmente a literatura deste pais comezou desde entao,

tenha ela as caracterfsticas que tiver.

Com a fixazao da imprensa (em 1845 em Angola e em 1854 em

Mozambique), foi possfvel a emergencia de produzoes literarias tanto asso-

ciadas a periodicos como de autor, em que se destacam Jose da Silva Maia

Ferreira (1827-1881) e Alfredo Troni (1845-1904) no primeiro caso, e Cam-

pos Oliveira (1847-1911) e Ruy de Noronha (1909- 1943) no segundo. O
facto de se publicar, durante a segunda metade do seculo XIX, o Almanach

luso-brasileiro de lembrangas (a edizao da ALAC, de 1993, inclui textos data-

dos de entre 1854 e 1932), que contava com a participazao de escritores de

todos os espazos de lingua portuguesa, teve igualmente uma importancia

decisiva, em termos formativos, para varias gerazoes.

Referindo-se a Mozambique, Manuel Ferreira, procurando enquadrar

toda esta produzao, bem como a que antecedera as independences, dira em

“Do conceito de literatura mozambicana”:
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(...) no perfodo colonial defendemos um criterio para a defini^ao das literaturas

africanas de lingua portuguesa que se baseava, fundamentalmente, na tematica e

no modo como o sujeito de enuncia^ao se colocava no desenvolvimento textual

dos temas. Era a tendencia geral para os que se assumiam numa perspectiva anti-

colonialista. (...) Constituia, sobretudo, uma reac^ao contra a Literatura Colonial,

incapaz de incorporar uma visao concreta do homem e dos factos culturais, ide-

ologicos ou outros autenticamente africanos. (...) processo colectivo de revela^ao

e valoriza^ao do universo especificamente nacional .

1

Podem por este depoimento depreender-se dois dos criterios fundamen-

tals para a nacionalizagao literaria e muito frequentemente recuperados: uma

tematica consentanea com a op^ao anti-colonial; escritores motivados a elege-

rem sujeitos de enuncia^ao nao contraditorios em relac^ao a uma escolha de

base colectiva, africana por via do empenhamento e do compromisso. O
fazer-se depender uma estetica africana de uma etica de interven^ao impli-

caria, entao, em nosso entender, que a escrita criativa se situaria em nfveis

facilmente identificaveis pela referencialidade, admitindo-se portanto que a

cria^ao pode ser mais discursiva e menos poetica sem prejufzo do seu valor

dentro do sistema.

O modo que outros crfticos encontraram para contrariar ou modalizar

esta perspectiva passou pela dota^ao de um estatuto de dignidade aquela

literatura que, mesmo se de sobrevalorizaqao exotica, e por essa via clara-

mente exogena, viria acompanhada de uma aplicac^ao dos elementos colhidos

nas culturas de contacto. Por outro lado, procurou-se tambem chamar a

aten9ao para a necessidade de demarcar qualitativamente as diferentes pro-

duqoes, como forma de recuperar textos e autores que, negados pela Africa

pos-colonial, teriam lugar numa panoramica historica das suas literaturas.

Assim, no primeiro caso estamos em presen^a da defini^ao de um canone

de aferiqao ideologica, no segundo de um enfraquecimento desse mesmo

canone atraves da aposi<;ao de no^oes de valor extensfveis a todas as produces

de referenda africana. Esta problematica parece ser de facto o dado inibidor

de uma leitura descomprometida destes fenomenos: atribuir a uma conteu-

dfstica relacionada com Africa a responsabilidade de defini^ao e enquadra-

mento nacional e historico dos diferentes autores que la nasceram ou por la

passaram, e uma empresa que dificilmente nos permitira aproxima^oes

rigorosas aos factos e as leituras. Se estas preocupa^oes sao necessarias a cons-

titui^ao de uma Historia da Literatura para cada um dos pafses envolvidos,

ANA

MARIA

MARTINHO



204 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 10

nao deixam de ser um terreno de dificil construzao epistemologica pela exten-

sao e diversidade das implicates de natureza ideologica que colocam.

No figurino pos-colonial a literatura angolana acolheu topicos do pensa-

mento anti-colonial, em face da afirma^ao de um pais renovado politicamente

e que procurava encontrar paradigmas literarios tambem novos. Refere-se com

muita insistencia a importancia do grupo “Vamos descobrir Angola!” neste

processo; cremos no entanto que teve maior durabilidade na literatura ango-

lana a filiaq:ao oitocentista, romantica, de muitos autores. Ja durante os anos

60 e 70 houve um efectivo esforzo de africaniza^ao do discurso, e a tentativa

de rupturas visiveis com a literatura intimista ou autobiografica, embora tal

efeito nao tenha chegado, em todos os casos, a concretizar-se.

Alguns crfticos faziam depender o problema da distin^o entre uma litera-

tura de viagens e expansao, de uma outra com raizes editoriais em Africa, e em

que os autores respondiam a criterios de nacionalidade literaria de multipla

interpretazao (ora marcada pelo nascimento ora pelo percurso biografico). Em
todo o caso, esta leitura era ainda tutelada pelo conteudo dos seus textos e pela

leitura ideologica das suas obras. A importancia destes movimentos serem

dominantes e a valoriza^ao dada a posturas como a de Mario de Andrade (que

considerava existirem basicamente tres tendencias nas literaturas africanas em

lingua portuguesa: a da negritude, a da diferenciagao e a do protesto e denuncia),
2

parece-nos operatoria mas insuficiente para entendermos a complexidade de

sistemas que contam com proveniencias esteticas e eticas de toda a ordem.

O que se passa em Mozambique e relativamente equivalente ao caso

angolano, sendo que a obra de autores como Noemia de Sousa e Craveirinha

(nascidos respectivamente em 1926 e 1922), facilita a leitura da transi^ao

entre estas questoes. A lfrica de ambos permite-nos definir um eixo de rela-

Zoes entre os mundos africanos e europeus a partir da heranza estetica de Ruy

de Noronha (1909-1943) e por contraste com a diversidade formal do grupo

de Msaho. Este facto detem algumas semelhanzas com o tipo de colaborazao

que ocorre na Mensagem da CEI (Casa de Estudantes do Imperio) durante os

anos 40. Ai, e nftida a diversidade de escolhas formais, a independence tema-

tica, a filiazao estetica multiforme, facil de comprovar pela leitura de cola-

boradores como Fernando Bettencourt, Orlando de Albuquerque, Antonio

Navarro, Vi'tor Evaristo, Vi'tor Matos, entre uma opzao europeia e a exortazao

de trazos africanos.

Assumira, neste contexto, especial relevo a separata “Poesia em Mozambique”

datada de Janeiro-Julho de 3 1

.

3 Esta edizao foge um pouco a regra que prevalece
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para os boletins de edi^ao regular durante os anos 50, incluindo autores ligados

de alguma forma a Mozambique e procurando dar lugar a muitas e diversas

posturas esteticas. Os autores que af privilegiam topicos claramente africanos sao

Fonseca Amaral, Jose Mathias Ferreira Jr., Orlando de Albuquerque, Ruy de

Noronha, Vera Micaia (i.e., Noemia de Sousa), Antonio de Navarro, etc.

Em numero de Abril de 63, e confirmando a tendencia mais especulativa

dos contributes dos anos 60, no texto “A poesia mo^ambicana e os crfticos de

oculos,” Alfredo Margarido discutira o conceito de Negritude para Rui Knopfli

a partir da sua crftica a edi^ao dedicada a poesia de Mozambique, conside-

rando que ele revelava preconceitos de cor que nao lhe permitiam ser mais claro.

A questao nao parece ser muito relevante para o segundo; no seu poema

“Naturalidade,” Knopfli interroga-se precisamente sobre a sua formazao

europeia e a sua vivencia africana. Na continuazao do primeiro texto,

Margarido invectiva este poeta, (em “do poeta Knopfli a cultura mozambi-

cana”), afirmando que so a literatura comprometida pode definir o ponto de

encontro entre as formas da poesia erudita e as da poesia popular.

Datados de 63, textos de Ilfdio Rocha (“A Praia”) e Craveirinha (“Grito

Negro”) ilustram a persistencia de modelos europeus, hfbridos, e de pesquisa

africana. O que pontifica nesta colaborazao e em boa medida a presenza de

autores revelados ou participantes do periodico Itinerario (1941-1955). Assim,

aquilo que veio a surgir em Angola a partir de 48 ja se fazia sentir tambem

em Mozambique.

O nacionalismo das publicazoes periodicas, progressivamente acentuado,

nao e de estranhar nem deve associar-se exclusivamente a fenomenos emer-

gentes durante os anos 40 e 50; na realidade, existiu sempre nestes pai'ses uma

tradizao jornalfstica facilitadora desse fenomeno. Tera havido, isso sim, uma

actualizazao das mesmas questoes vertidas desta feita para uma linguagem mais

marcada por um lexico que se vinha impondo desde o infeio do seculo por toda

a Africa e que resultava da relazao com os mundos negros de outros espazos.

Nao deixa de ser verdade, no entanto, que as literaturas angolana e mo-

Zambicana se encontram num quadro formativo que tern suporte, no funda-

mental, no que ocorreu na Mensagem da CEI, publicada entre 48 e 64. O
facto de se achar sediada em Portugal tera dificultado ate hoje a visao da sua

centralidade. Pouco conhecida no seu conjunto, muito comentada em segun-

da mao, deve merecer uma apreciazao mais justa.

Independentemente de a Mensagem da Anangola ser tida por africana e

africanizante, aqueloutra marcou mais claramente a transizao e contactos
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entre os diferentes universos literarios africanos lusofonos, e manteve ate ao

ultimo numero uma rela^ao de compromisso com os diferentes sistemas,

antecipando tambem a considerable, hoje obrigatoria, de literatura de dias-

pora. Em todo o caso, pode dizer-se que os poetas da Mensagem de Luanda

constituem uma gera<;ao independente, vinculada politicamente, nuns casos

dentro de um quadro claramente angolano, noutros de prioridade

negritudinista. E tambem consensual que o movimento correspondeu a uma

fase de viragem na literatura angolana, quer tal tenha decorrido pela sua

natureza intrlnseca, quer por necessidade conjuntural de dar irn'cio a demar-

ca^ao clara entre a literatura portuguesa e a produzida em Africa.

Dentro deste quadro geral, e independentemente da relativa indiferen^a

atribufda a este dommio critico, a considerable de um canone dominante nos

dias de hoje pode, em nosso entender, retirar-se ainda da existencia das ma-

trizes criativas e interpretativas resultantes de uma tradi^ao nao-grafada, oral,

e sobretudo conhecidas atraves de tradu^oes, transcribes e do aproveitamento

parcial de aforismos e de estruturas marcadas pelas lfnguas bantu (tanto para

a prosa quanto para os textos em verso). Determinadas pelas narrativas e

saberes tradicionais, chegam-nos por via de interpretes que sao quase sempre

tambem tradutores; de um modo geral pertencendo a etnia de que falam,

constituem interlocutores entre dois mundos e nesse sentido colocam-nos face

a verdades que, adaptadas a realidades parcialmente partilhadas com os seus

leitores, pressupoem a interpretative e a elei^o de discursos de consenso.

Trata-se assim de mundos que, pelo facto de serem em si mesmos detentores

de uma unidade etica resultante de sedimenta<;6es culturais antigas, recolhem

o credito de estarem simultaneamente proximos de dois ou mais contextos

culturais sem se comprometerem exclusivamente com nenhum deles. Inde-

pendentemente dos efeitos de desgaste que sofreu, esta tradi^o manteve

vitalidade e presen^a indiscutfvel nos canones angolano e mo^ambicano.

Quanto a literatura grafada, ha que lembrar a que chegou aos escritores do

seculo XIX, tendo seguido a pesquisa de uma angolanidade e mo^ambicani-

dade que se afirmavam frequentemente sem distintivo anticolonial explfcito;

tambem esta se viu continuada por autores que ja neste seculo se interessaram

por uma norma de radica^o antiga. Incluem-se neste conjunto nomes de todas

as gerabes, de Maia Ferreira a Manuel Rui, passando por Alda Lara; de

Campos Oliveira a Ba Ka Khosa, passando por Jose Craveirinha. Aqui se

centram as maiores dificuldades de constitui^ao do canone oficial.

Por outro lado, ha que referir, com existencia paralela, uma pratica marcada
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pelas vertentes sul-americana e negritudinista. Circunstancial, e sobretudo asso-

ciavel a uma literatura de oposi^ao ao sistema colonial e de guerrilha.

Neste quadro, a novidade ira residir na introdu^ao de uma nova expe-

riencia de escrita, regulada por uma heran^a literaria (retorica e discursiva) de

lingua inglesa, de que o ficcionista angolano Sousa Jamba e um exemplo: aqui

reside a nosso ver o primeiro sinal de que ha mundos novos em presenza. O
facto de a produ^ao deste angolano nos chegar por traduzao da lingua inglesa

e desde logo um primeiro sintoma. O segundo e que, pela primeira vez,

tambem nao sao os mundos urbanos de Angola que determinam as referen-

cias literarias. Partindo da realidade da Zambia, do exflio em Africa, abre-se

um contexto novo e de algum modo estranho mesmo para os angolanos. A
divergencia semantica e pragmatica que tal facto implica obriga-nos a revisao

do que conhecemos sobre esta literatura (parece-nos muito provavel que a

literatura mo^ambicana, por outra ordem de razoes, associaveis a existencia

de de um espa^o sul africano de interesses comuns, venha a apresentar ca-

racterfsticas de algum modo equivalentes).

De facto, em Mozambique, alguns autores mais jovens aparentam filia<;ao

em movimentos exogenos, portugueses e anglo-saxonicos (como Eduardo

White, por exemplo) o que tern, segundo cremos, a sua primeira origem dentro

da literatura escrita por autores como Rui Knopfli (ou mesmo Grabato Dias e

Eugenio Lisboa), marcados por experiences assumidamente cosmopolitas.

Tambem a narrativa historica (tanto de base documental explfcita como

de referenda particularizante) vem ocupando um lugar fundamental de

reuniao de todos estes efeitos: por um lado recupera tra^os da historia

nacional e recompoe esses mesmos tra^os por via de um discurso literario; por

outro fa-lo por um olhar endogeno e rectificador. Os casos de Manuel Rui

(com Quem me dera ser onda

)

e de Pepetela (com A Geragao da utopia) sao

sintomaticos deste efeito. Os jovens poetas angolanos, e nomeadamente os

que participam na antologia No caminho doloroso das coisas,

4 recuperaram a

tradi^ao europeia e brasileira a par de uma afirma^ao etnica pontual (a

lembrar os contributes fundamentais de Arlindo Barbeitos e Ruy Duarte de

Carvalho, radicados nas culturas de transmissao oral).

Um crftico que nao hesitou em enunciar um canone preciso de autores foi

Amandio Cesar. Fez o levantamento do processo de evolu^ao da literatura

produzida em Africa com a preocupa^ao de nao considerar divergences

esteticas, preferindo apontar factores de natureza uniformizante. Em relazao a

Mozambique, valorizou as narrativas de viagens, e os nomes de Almeida d’Eza,
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de Correia de Matos e de Joao Dias. Na poesia, referiu Antonio de Navarro para

os anos 40. E, sobre Ruy de Noronha, lembrou que em “Quenguelequeze” se

teria manifestado como demiurgo da futura expressao poetica mo9ambicana.

Na decada seguinte, mais importante do que Navarro, serao, em seu entender,

A. dos Santos Abranches, ligado em Coimbra ao neo-realismo, e os

antologiadores da CEI, Orlando de Albuquerque e Vftor Evaristo.

Um esfor^o de aprecia^ao distinto sera apresentado por diversos outros

crfticos e de acordo com argumentos mais selectivos e menos panoramicos. E

facil de reconhecer, por exemplo, que muitos dos textos escritos durante o

perfodo colonial se revelaram pelo excesso mfstico e exotico, havendo crfticos

que distinguem nesse contexto os contributes de Vieira da Cruz e de Bessa

Vitor, indicando que terao concorrido para a defin^ao de uma poetica

angolana contemporanea. Assis Junior, Oscar Ribas e Castro Soromenho sao,

por outro lado, responsaveis por uma fic^ao com equivalentes pressupostos.

Apresentam-se todos eles, grosso modo, como autores em que, por via de uma

afecta^ao a terra angolana (determinante nos motivos seleccionados) e da

ausencia de rupturas com o paradigma europeu, se revela uma literatura

marcada pela sfntese dos diferentes mundos em presen^a.

Entre a aparente contrad^ao de escritores negros a exaltar os mundos

criados pelo colono, e a de portugueses radicados a preferirem como vefculo

de expressao um discurso hfbrido, em que e patente o esfor^o de mimetiza^ao

de lfnguas e habitos locais, o resultado e com certeza o de uma acentuada

complexidade etica que nao exclui os mundos tradicionais embora se demore

por vezes na dificuldade da sua compreensao.

Mario de Andrade, no seu Caderno de poesia Negra de Expressao Portu-

guesa, de 1953, lembrara como autores fundamentais: de Angola, Agostinho

Neto, Antonio Jacinto e Viriato da Cruz; Noemia de Sousa, de Mo9ambique;

Alda do Espfrito Santo e Francisco Jose Tenreiro, de Sao Tome e Principe.

Considera-os representantes da “vanguarda literaria desses pafses, tanto pelo

conteudo dos seus poemas como pelo papel desempenhado nos movimentos

culturais de caracter nacionalista.” 5

A explicita9ao do canone pos-independencia estara ligada ao peso de actos

politicos determinados. Assumindo uma perspectiva tambem claramente

ideologica, Antero Abreu, em representa9ao da Uniao de Escritores Ango-

lanos, referira, na sessao inaugural da VI Conferencia dos Escritores Afro-Asia-

ticos (que decorreu entre 26 de Junho e 3 de Julho de 1979 em Luanda),

momentos e nomes que ve como fundamentais. E lembra, uma “(•••) linhagem
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que vem ja do seculo XVII e principalmente do XIX,” reconhecendo que a

literatura negra angolana e das mais antigas na Africa negra. Para ele, “(•••) em

Angola, ser escritor e ser nacionalista e revolucionario,” evocando, alem dos

nomes de Cordeiro da Matta e Paixao Franco (responsavel pela forma<;ao da

Associa^ao Literaria Angolense), Castro Soromenho, tambem precursor, o

movimento Anangola, Mensagem - a voz dos naturals de Angola, 1950 (que a

seu ver determinou o irn'cio da epoca moderna da literatura angolana, e atraves

do qual surgem Agostinho Neto, Antonio Jacinto, Viriato da Cruz (“A partir

da Mensagem, podemos dize-lo, a actividade literaria desemboca na actividade

polftica e com ela se confunde.”).6

Para aquele crltico, a CEI corresponded a um processo de conscienciali-

za^ao com responsabilidade na publica^ao da Mensagem
,
de Lisboa, e da

Meridiano
, de Coimbra, onde se revelam novos valores e se sagram outros.

Em 6 1 , a Sociedade Cultural de Angola, com Cultura, tera contribuido para

a afirma^ao de Luandino, Arnaldo Santos, Antonio Cardoso. Considera tam-

bem fundamentais os escritores da guerrilha - Costa Andrade, Nicolau

Spencer, Gasmin Rodrigues, Emanuel Corgo, Pepetela, e os da prisao — Agos-

tinho Mendes de Carvalho, Manuel Pacavira. E continua: “Outros tinham

dado ou continuaram a dar o seu contributo para uma literatura nacional,”

como sao os casos de Antonio Assis Junior, Aires de Almeida Santos, Alda

Lara, Alexandre Daskalos, Oscar Ribas, Manuel Rui, Jofre Rocha,

Boaventura Cardoso.

As palavras que cita de A. Neto confirmam a sua op^ao pelo canone

enunciado: “(...) a literatura de Angola e, podemos estender um pouco mais

dizendo que a arte em Angola, esteve sempre ao servit^o da revolu^ao.”7

Criada logo a seguir ao proprio processo de independence nacional, a UEA
(Uniao de Escritores Angolanos) tornou-se um dos pilares do sentido

revolucionario que a sociedade procurava tomar.

Procurava-se assim afirmar a literatura pelo lado revolucionario, e o

canone que por esta via se constituiu, tanto nos seus representantes protoca-

nonicos como deuterocanonicos, revela o contributo interno para a constitui^ao

de um efeito de identidade que passava pela necessidade de transforma^ao e

correc^ao sociais. Este processo relaciona-se ainda com o que diz A. Neto: “O

que devemos fazer para conservar a nossa cultura? (...) devemos e retirar

daquilo que resultou do contacto entre diferentes povos o necessario para o

progresso actual da nossa propria cultura,” 8 assim definindo a exigencia de

uma elite e da propria no9ao de expurgo (“Nos sabemos que uma cultura de
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caracter nacional saira deste confronto quotidiano, confronto onde se encon-

tram o velho e o novo, o produto de qualidade superior, como as obras de

alguns escritores, como o folclore de alguns grupos, como os trabalhos de

alguns pinto res, de alguns musicos, etc., com os produtos faceis e de baixa

qualidade dos restantes. Mas essa curva sinusoide e justamente a curva

matematica do im'cio do processo, e quanto maior for a amplitude dos baixos

e dos altos, mais profundo sera o resultado obtido .”).9

As no^oes de criatividade e a representatividade deduzem-se deste quadro

e dependem directamente de um projecto que e revolucionario e politico.

Dado confirmado sobejamente por E. Ferreira, em A critica neo-realista:

A literatura e a arte, como formas ideologicas, estao abrangidas nesta lei da

evolu^ao social. (...) A literatura e a arte sao determinadas, assim como todas as

formas ideologicas, por condi^oes objectivas de cria^ao e desenvolvimento. (...) A

literatura e uma forma ideologica integrada numa ideologia, isto e: num conjunto

de ideias formando um sistema, uma teoria, uma cultura. A literatura e a expressao

de uma cultura .

10

Ao referir-se a metodologia da critica neo-realista, lembra que “(•••) no

reflexo estetico o particular constitui o ponto de encontro dos dois movi-

mentos. Movimento do particular para o universal e do universal para o

particular. Movimento do particular para o singular e do singular para o

particular. Em ambos, e conclusivo o movimento para o particular.” 11 A
tonica neste efeito de particularizagao, resulta, em nosso entender, numa

hipotese limitativa de enquadramento da tradi^ao, uma vez que radica numa

forma de determinismo que impede a possibilidade autonoma do individual

e destaca processos de filia^ao prioritariamente social. Assim sendo, as pro-

prias oraturas teriam que ser avaliadas a luz de imperativos revolucionarios, o

que naturalmente lhes limitaria as virtudes construtivista, magica e ritual.

E relativamente facil enumerar alguns factos e referencias que nos revelam

indfcios de uma enorme diversidade na analise e selec^ao de autores e textos

ao longo do tempo, mas o que parece mais diffcil, senao impossivel, e

organizar um canone de consenso, quer ele tenha as caracterfsticas de uma

pesquisa de valor monumental quer procure a valida<;ao de canones moveis .
12

Nesse particular, cabe a literatura de transmissao oral a responsabilidade pela

impossibilidade de organiza^o desse consenso e nao exclusivamente as

diferen^as de natureza epistemologica que encontramos na critica a literatura
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escrita. E alias significativo que nao exista praticamente nenhuma critica

sistematica sobre a oralidade angolana ou mo^ambicana.

Falar da tradi^ao e do canone em Africa e a nosso ver de grande com-

plexidade, pelo facto de existirem duas tradi^oes activas — uma oral e outra

escrita — que evolufram em grande parte em opos^ao uma a outra e que

foram consideradas pela critica de formas muito diversas. Esta oposi^ao,

sobretudo retorica, que radica em diferentes formas de recupera^ao do pas-

sado, implica similitude funcional (na aproxima^ao a disciplina e ao poder;

na centralidade argumentativa e morigeradora; na elei<;ao de transmissores da

palavra escrita ou oral; na preserva^ao dogmatica), mas nao hermeneutica. E

esse e talvez o dado mais inibidor de uma discussao conclusiva sobre autoria

e identidade cultural em Angola e Mozambique.

Notas

I Cfr. Ferreira, Manuel, O mancebo e trovador Campos Oliveira (Lisboa: INCM, 1985,

Escritores dos Pafses de Lingua Portuguesa 2), 27-30.

2Cfr. Andrade, Mario de, Antologia tematica de poesia africana, vol. 1 : na noite gravida de

punhais (Lisboa: Sa da Costa, 1976, Vozes do Mundo 5), 7-10.

3 Teve a organiza^ao de Orlando de Albuquerque e Vi'tor Evaristo e inclufa em boa parte

poemas retirados do periodico Itinerario.

4 Pode ler-se na abertura a esta antologia que os dezanove poetas representados tern em comum
o serem “(...) Autores de um discurso legi'timo e fntimo quanto o povo, poetas com o cora^ao na

Lingua que lhes cabe ampliar e enriquecer. Numa so perspectiva, nacionalizar.” (cfr. p. 12). Ai se

exaltam tambem a diferen^a e a legitimidade de uma poetica nova que tern como pano de fundo a

expectativa de transforma^oes sociais e culturais, mas de prioridade totalmente artfstica.

5 Organizado em parceria com Francisco J. Tenreiro, foi editado em Lisboa pela Escolar,

antecedendo um conjunto de publica^oes similares.

6 Cfr. a publicagao da Uniao de Escritores Angolanos, Teses Angolanas - documentos da VI

conferencia de escritores afro-asiaticos I (Estudos, 1981).

7 Cfr. op.cit., 23.

^ Cfr. op.cit., 73.

9 Cfr. op.cit. , 74-5.

10 Cfr. 3a ed., UEA, Lavra & Oficina 27, Jan. 1980, 8-9.

II
Id., ibidem, 17-31, 22.

12 Enumeramos a seguir os autores nomeados pela critica, ou por vozes oficiais, como

pertencentes ao canone.

Angola:

A) O canone (nao consensual) da critica (Histdria Geral das Guerras Angolanas; Almanach de

Lembrangas; Cordeiro da Matta; Jose da Silva Maia Ferreira; Pedro Felix Machado; Tomaz

Vieira da Cruz; Assis Junior; Oscar Ribas; Castro Soromenho; Geraldo Bessa Victor; Mauncio

Gomes; Viriato da Cruz; Mario Pinto de Andrade; Agostinho Neto; Antonio Jacinto; Alda
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Lara; Alexandre Daskalos; Ernesto Lara Filho; Aires de Almeida Santos; Mario Antonio;

Mensagem ; Arnaldo Santos; David Mestre; LuandinoVieira; Manuel Rui; Pepetela; Ruy Duarte

de Carvalho; Arlindo Barbeitos).

B) O cdnone oficial (Cordeiro da Matta; Assis Junior; £)scar Ribas; Castro Soromenho;

Viriato da Cruz; Agostinho Neto; Antonio Jacinto; Alda Lara; Alexandre Daskalos; Aires de

Almeida Santos; Mensagem-, Arnaldo Santos; LuandinoVieira; Manuel Rui; Pepetela; Paixao

Franco; Meridiano-, Cultura; Antonio Cardoso; Costa Andrade; Nicolau Spencer; Gasmin

Rodrigues; Emanuel Corgo; Agostinho Mendes de Carvalho; Manuel pacavira; Jofre Rocha;

Boaventura Cardoso).

Mozambique:

A) O cdnone (nao consensual) da critica (Campos Oliveira; Joao Dias; Ruy de Noronha;

Jose Craveirinha; Noemia de Sousa/Vera Micaia; Orlando Mendes; Fernando Bettencourt;

Orlando de Albuquerque; Antonio Navarro; Vitor Evaristo; Vftor Matos; Fonseca Amaral;

Mensagem/Poesia em Mozambique, Rui Knopfli; Ilfdio Rocha; Eugenio Lisboa; Grabato Dias;

Mutimati Barnabe Joao; A. dos Santos Abranches; Alberto Lacerda; Itinerario; Msaho;

Marcelino dos Santos; Reinaldo Ferreira; Sergio Vieira).

B) O cdnone oficial (nao identificavel).
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