
Exemplaridade conjuntural da obra de Vitorino Nemesio^

Jose Enes

Resunio. Este rrabalho evoca momenros da vida de Vitorino Nemesio

parrilhados com o signatario do ensaio quando este iniciava a sua carreira

de Reitor da Universidade dos Azores. Seguem-se-lhe recorda^oes da

morte do autor de Man Tempo no Canal e a divulga(;ao da noticia na

imprensa a^oriana. Estas evoca(;6es, entremeadas de incursoes na obra

nemesiana, servem de preambulo ao ensaio “Exemplaridade Conjuntural

da Obra de Vitorino Nemesio,” o qual foi apresentado como conferencia

na Camara Municipal de Angra do Heroismo, aquando da comemora^ao

do decimo aniversario da morte de Vitorino Nemesio ocorrida em 1978.

A conferencia/ensaio, editada aqui pela primeira vez, constitui uma

reHexao cn'tico-analitica sobre a obra de Vitorino Nemesio, com especial

incidencia sobre duas das suas obras-primas: o romance Man Tempo no

Canal e o livro de poemas Limite de Idade.

Logo nos primeiros dias da actividade lectiva da Universidade dos Azores,

ocorreu-me a feliz oportunidade de solicitar a Vitorino Nemesio uma li^ao

sobre a propria Universidade, os objectivos a atingir, a respectiva estrutura^ao

a dar-lhe, os padroes academicos a cultivar, em ordem a criar-lhe a

personalidade institucional de uma universiciade nos Azores, para os A^orianos

e para todos quantos, portugueses e de todas as nacionalidades, se sentirem por

ela atraidos. Andavamos pelo mes de Fevereiro ou Mar^o de 1976 e a 9 de
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esse tempo Virorino Nemesio ressentia-se da satide ja periclitante e de quando

em quando procurava nos Azores o amparo da amizade e do conforto. Nesses

comedos improvisados, sob a pressao da conjuntura favoravel, para garantir o

imediato comedo da vida universitaria, tanto a reitoria como a lecciona^ao

foram insraladas no solar do Visconde de Porto Formoso, o qual com todo o

sen rediito fora cedido pela Junta Regional dos Azores para estabelecimento da

Reitoria e dos cursos, laboratorios e servi^os que constituiriam o Polo

Universitario de Ponta Delgada. A casa apala^ada, que tinha digno espa^o de

habita<;ao e nobreza de frontispicio, foi suficiente para uma decorosa e

funcional instala^ao da Reitoria, mas para as actividades lectivas era exigua e

em condi^oes improprias. Para fun^oes de aula magna recorria-se a cave com

piso terreo e pouco iluminada por janelas subjacentes ao primeiro andar. E foi

ai que Vitorino Nemesio, sentado numa cadeira de vimes empalhada, com o

jeito e o estilo das celebres palestras televisivas com que extasiara as

numerosissimas audiencias de todas as classes sociais, nos deu uma li^ao de

como pensava a recem-nascida Universidade dos Azores. Haviamos recorrido

ao Centro de Apoio Tecnologico a Educa^ao (CATE), para fazer a filmagem

da lic^ao, com o proposito de transmissoes posteriores e de a conservar para

sempre. Infelizmente as deficiencias tecnicas da Hlmagem goraram os nossos

desejos. Foram palavras de aprova^ao, encorajamento e esperan^a que aos

mens OLividos soaram como a bengao do seu genio profetico. A medida que o

estado doentio se agravava, acorriam mais admiradores e estudiosos a conforta-

lo e a desejar-lhe melhoras; algtins pretendiam a sua autorizacao e apoio para

estudos e ensaios sobre a SLia obra e biografia, como foi o caso de Jose Martins

Garcia qtie, apos uma longa convivencia de relativa intimidade de aluno

universitario e de a^oriano, Ihe solicitou autorizacao para escrever o livro que

intituloLi Vitorino Nemesio—a obra e o homem, um dos mais titeis para o

conhecimento aprofundado do que o titulo propoe. Na introdu^ao que

denominoLi “Uma visao pessoal,” narra como fez tal pedido, nos seguintes

termos:

Em Dezembro de 1977, eu—que nao fui rao assiduo como devia nas minhas

visitas a Nemesio, men ciilpa\—telefonei-lhe pedindo autorizacao para escrever o

presente livro. Do ourro lado do fio, a sua voz denotou certa excitacao: —Essas

obras as vezes enrram em bisbilhotices . . . —Mas quern vai escrever o livro sou

eu—respondi. Nao havera bisbilhotices. Tern a minha palavra. Sendo assim, esta

bem ... Marcamos encontro. Nao houve tempo. Vitorino Nemesio foi internado
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no liospital da C.U.H Vai morrer, pensei quando me deram a noricia. H senti-me

angustiado. Nao porque a morre me aHija nuiito. Nem sequer pelo facto de estar

em vespera de morrer um grande Homem. Fiquei angustiado apenas por ter

pensado numa coincidencia: esre livro comec^ava no momento em qtie Vitorino

Nemesio se preparava para a morre. A cada qtial a sua culpa! (22)

Jose Martins Garcia, na sua condit^ao de a^oriano e no seu estatuto de

iiniversitario, com alguma frequencia foi companheiro de Vitorino Nemesio

nas viagens man'timas cque ambos faziam entre Lisboa e os Azores, ele nos

primeiros anos como estudante na Faculdade de Letras de Lisboa e mais tarde

tambem como docente, Leitor de Portugues na Faculdade de Letras da

Universidade Catolica de Paris (1969-1971), tendo ingressado como

Assistente na Faculdade de Letras de Lisboa pouco antes da jtibilac^ao de

Nemesio, e assim, como escreveu, “no dia 9 de Dezembro de 1971 pude

assistir a sua ‘Ultima Li^ao’” (21). A intimidade desta convivencia amiga

levoLi Martins Garcia a preocupar-se por conhecer com objectividade realista

e com angustiada ansiedade o doloroso trajecto final que da jubila^ao e da

ultima li(;ao a 9 de Dezembro de 1971 levaria Vitorino Nemesio a morte que

adveio no Hospital da C.U.F. a 20 de Fevereiro de 1978. E, ja na parte

biografica do seu livro sobre Nemesio e a sua obra, Martins Garcia da relevo

ao notorio abalo psicologico provocado pela jubila^ao que paralisava todas as

actividades de docencia e as que dela derivavam. “Mas Nemesio reage, quer

‘regressar’ a uma actividade que o apaixonou, apesar das agruras, na

juventude: o jornalismo” (44). Todavia, a 20 de Junho de 1974 Vitorino

Nemesio, escrevendo o prefacio do livro Jorrial do Observador, explica:

Mais um punhacio de cronicas—notas de viagem, artigos, pequenos ensaios—que

reuno, ja agora sob o expresso titulo de Jornal. Jornal do Observador. Do

“Observador,” porque por tal e por mais se nao tern o autor delas. E ainda porque

estas cronicas foram integralmente insertas no magazine que com esse titulo se

ptiblicoLi semanalmente em Lisboa, desde 19 de Fevereiro 1971 a 22 de Fevereiro

de 1974 Em advertencias previas a varios livros metis da mesma indole

expliquei que, compostos de artigos de colaboragao dispersos em periodicos e na

Radio, muitos deles extraidos dos metis cadernos de viagem e do men “diario”

intermitente, considerava as respectivas recolhas como membros de um vasto

jornal, no dtiplo, ambiguo sentido de periodico e de canhenho de bolso. O
volume de Corsdrio das Ilhas—que tambem poderia passar por os cadernos do
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romancista de Man I'empo no Canal—tem mesmo, na h)lha do rosto, em vez da

simples men^ao do aiitor, a de Jornal de V. N., que conviria a maior parte da minha

produ^io livresca. (Nemcsio, /orw// 7)

Neste auto-juizo, Nemesio informa que o genero jornal istico nao foi

somente unia op^ao da sua juventude mas sobreviveu em toda a sua obra

escrita servindo-a e inspirando-a atraves da observa^ao sagaz e compreensiva,

e registo escrito nao so do acontecer diario da sociedade humana mas tambem

da sua propria participa9io nele. Martins Garcia quis realgar as razoes e as

causas que levaram Vitorino Nemesio, na sua velhice adoentada, a envolver-

se nas lides e trabalbos do jornalismo. No mesmo prefacio Vitorino revela

Lima das motiva<;6es que o levaram a tal envolvimento:

Quern tenha, como o aucor, o sentimento de viver o fim ou o declinio de uma

cultura escrita que assentava no pressuposto “criador” da personalidade e,

portanto, no apre<;o e respeito dela, so com melancolia pode assistir a largada

destas folhas de papel a caminho da deterioragao, e finalmente da entropia ... E

certo que vejo tambem como que um aK^or no Horizonte, propicio a corais e

coreias, tempo de massa e impacto, cultura “aberta,” audiovisual, que em escrita

talvez nao ultrapasse muito os esgrafitos de slogans nas cantarias dos palacios e nos

plintos dos monumentos aos I'dolos tolerados ou a arriar. Alguma experiencia de

algo parecido me tem dado a TV—e, nela, que formidavel revelaQo endopatica

do “oLitro” como projec^ao de nos mesmos! (Nemesio, 8)

Nemesio sentia que ele mesmo com a sua obra escrita estava a viver o fim

ou pelo menos o declinio da cultura escrita inventada, desenvolvida e

mantida pela criatividade da personalidade humana, a qual, uma vez

alcanq:ada a revolugao electronica, dedicou empenhadamente a inven^ao e ao

Liso da radio, do radar, do computador, da televisao e de outros instrumentos

electronicos para a elabora^ao dos sistemas de investiga^ao, de descoberta, de

registo, de comunica^ao e de informa^ao, substituindo com vantagem a

escrita manual em papel, mas nao deixando por isso mesmo de ser tambem

uma escrita enquanto instrumento e expressao do pensamento humano. E e

isto que ele tambem via como que “um alvor no Horizonte, propicio a corais

e coreias, tempo de massa e impacto, cultura ‘aberta’, audiovisual.” E logo se

lembra da experiencia que a TV Ihe tinha dado: “a iormidavel revelagao

endopatica do outro como projec^ao de nos mesmos!” Na verdade e uma
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exclamayao em que ressoa o timbre electron ico da nova era da informa^ao.

Vitorino Nemdsio assinou o prehldo do Jornal do Ohservador a 20 de

)unho de 1974; ora, foi neste ano, alguns meses antes, que ocorreram alguns

acontecimentos que motivaram a citada afirma^ao de Martins Garcia a

respeito do regresso de Nemdsio a pratica do jornalismo. O primeiro a ser

mencionado por Martins Garcia foi que “Nemesio esteve a beira de assumir

a direc^ao de O Seculo. .

.

mas o caso complicou-se e o nome de Nemesio nao

chegou a figurar no cabe^alho desse jornal” (44). No contexto da narrativa de

Martins Garcia, esta complica^ao impeditiva de Nemesio assumir a direc^ao

de urn jornal parece estar ligada aos acontecimentos politicos que naquele ano

emergiram em Portugal, pois que de seguida aduz:

E chega o dia 24 de Abril de 1974. NemAsio, reformado, ainda palestrava na

televisao. Mas a “liberdade” de Abril sumiu-se em 1975. A Nemesio ja nao

consentem que palestre na televisao. E no meio da barafunda politico-ideologica

que o escritor assume a direc^ao de O Dia em 1 1 de Dezembro de 1975. Nao

chegou a permanecer um ano nesse posto. Com efeito, demite-se em 25 de

Outubro de 1976, devido a pressoes de ordem politica que continuam por

esclarecer. Reinicia entao uma base de intensa colabora^ao em jornais de Eisboa e

Porto. Todos os seus amigos intimos reconhecem um facto: Nemesio vive com

dificLildades economicas. Precisa de escrever para continuar o fadario de sempre:

ganhar a vida. Como se o circulo se lechasse! Como se o jovem reporter de A

Pdtria, o tal que viveu a pao e agua, tivesse de agarrar na pena, aos setenta e cinco

anos, para receber os magros tostoes de um artiguelho!. . . Ha nesta ultima faceta

qualquer coisa de tragico. Dir-se-ia que o biogralo de Bocage e de Gomes Leal (e

da miseria dos exilados do Liberalismo) estava condenado a sentir, nos seus

derradeiros dias, a alronta dessa Lisboa que nada respeita e a ninguem reconhece

... —Coriolano pode ao menos dizer: “Ingrata patria, nao teras metis ossos!”

Nemesio, nem isso! A patria, a madrasta, ficou-lhe com os ossos, com os ossos

dum Homem que sempre buscou a sua “ilha perdida”...

Martins Garcia, como que a confirmar as suas amargas narrativas e

veementes censuras, recorre ao testemunho de Antonio Valdemar, tambem

aqoriano, amigo e companheiro de Vitorino Nemesio nas suas lides jornalisticas

e tambem habil e documentado interprete da sua obra literaria. No Didrio de

NoHcias 30 de Marqo de 1978, no 2° Caderno—Cultura, todo ele dedicado

a homenagem a Vitorino Nemesio que falecera havia um mes e uma semana.
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Antonio Valclemar puhlica um impressionante artigo com os seguintes titulo e

subtitulo:

() homem ccacado—Virorino Ncmesio: um escriror com 60 anos de literatura e

miiito poiicos iiieditos (porque cscrevia para viver) mas com iniimeros textos

dispersos donde emergem hmtasmas I'ntimos e expressocs de ciilrura que reHectem

lima ilha e o que dela se rransporta para a vida e para o mundo.

Antonio Valclemar exordia o artigo respondendo aos curiosos e

apressLirados literatos que indagavam por um bati repleto de ineditos tal

como acontecera com Fernando Pessoa:

Nada disso. A maior parte da sua obra e o que temos nas estantes, ou o que esta

disperso em joruais e revistas, pois, desde sempre, quase tudo o que escrevia

destinava-se a publica^ao imediata. Talvez se Ihe pudesse aplicar a celebre frase de

Castilho, a respeito dum operoso e controverso plumitivo do seculo XIX, Manuel

Pinheiro Chagas, o lamigerado brigadeiro Chagas satirizado por E^a de Queiros;

“Frita a noite os miolos para os comer, logo no outro dia, com a familia...”

E logo a seguir redige o testemunho que interessou a Martins Garcia:

Se bem me lembro, no decurso de um dos seus trajectos, aos domingos, atraves do

Bairro Alto e do Chiado, em que Ihe tazia companhia, quando entregava, em

varias redacijoes, artigos escritos nas ultimas horas, Vitorino Nemesio dizia-me,

com mal disfar(;ada amargtira; “Sou uma costtireira que anda a distribuir roupa

leita ao domidlio.”

Entretanto ha que referir um acontecimento de grandissima importancia

nao so para Vitorino Nemesio, senao tambem para as letras portuguesas, o qual

ocorreu no mesmo ano e um pouco antes das situagoes incomodas e casos

acintosos e otensivos, censuracios veementemente por Martins Garcia. Tal

acontecimento foi a cerimonia da entrega do Premio Montaigne a Vitorino

Nemesio, celebrada no Auditorium II da Eunda^ao Gulbenkian, em Lisboa, a

13 de Mar^o de 1974, sob a presidencia do Presidente desta Eunda^ao, Dr. Jose

de Azeredo Perdigao, na presen^a do jiiri da Funda(;ao P. V. S., presidido pelo

Doutor Alfred Toepler, bem assim de S. Ex.^ o Embaixador da Repiiblica

Federal da Alemanha, Ehrenfried von Holleben, e de S. Ex. ^ o Burgomestre
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da Cidade Livre e Esrado de Hamburgo, Doutor Hans Ran, que fez a Laudatio

do laiireado. Nemesio ja havia sido laureado com o Premio Ricardo Malheiros

da Academia das Ciencias de Lisboa pelo romance Man Tempo no Canal em

1965, e recebido outras numerosas e enobrecedoras distin^oes. O Premio

Montaigne, criado em 1968 pela Pimda^ao F. V. S., que o confioii a

Universidade de Tubingen e esta, mediante um jiiri inrernacional constituido

por representantes das universidacles deTiibingen, Colonia, Genova e Roma,

o atribuia cada ano a uma personalidade notavel da vida cultural europeia nos

paises de linguas romanicas, para a distinguir pelos sens meritos excepcionais

nos dominios das artes, do urbanismo paisagista, do folclore ou das letras. A
primeira personalidade notavel a ser distinguida, em 1968, foi Raymond Aron.

Seis anos depois, a setima personalidade notavel distinguida com o Premio

Montaigne foi Vitorino NemAsio. Era, na verdade, a consagra^ao europeia de

Vitorino Nemesio. Nas suas palavras de agraciecimento, corno Antonio

Valciemar registou, Nemesio auto-retratou-se ao proferir: “Eu sou ao mesmo

tempo e acima de tudo portugues a^oriano, europeu, americano e brasileiro e,

por tudo isto, romanico, hispanico e ocidental e gostava de ser homem de todo

o mundo.” Um momento cie gloria, de reconhecimento institucional, europeu,

do valor literario e da importancia cultural e historica da sua obra, o qual

certamente o tera confortado numa situa^ao da sua vida em que o sen espirito

se atormentava com dificuldades pessoais e familiares surgidas apos a sua

jubila^ao por limite de iciade que o privoii nao so das plurimas e absorventes

activiciades, quer constitutivas quer resultantes das suas fun<;6es de professor

Liniversitario, mas tambem dos respectivos vencimentos e ganhos,

indispensaveis para manter a normaliclade da vida familiar e da sua propria

saude. Os actos de homenagem a Vitorino Nemesio ja vinham a ser

multiplicados e intensificados pelos crfticos literarios e por algumas das mais

destacadas figuras da literatura portuguesa, mas a magnitude e o esplendor da

projecOo europeia do Premio Montaigne estimularam e multiplicaram aqueles

actos e os engrandeceram. Na crista desta mare de admira^ao e de salvaguarda

documental, surgiu, editada pela Livraria Bertrand em 1974, a publica^ao do

livro Criticas sobre Vitorino Nemesio—com biografia, bibliografia e antologia de

poesias originals em espanhol e frances e versoes de textos sens em italiano,

frances, ingles e alemao e numerosos estudos e comentarios sobre a sua obra

literaria e historica, subscritos pelos mais notaveis e competentes crfticos,

historiadores e mestres da literatura portuguesa. Luiz Forjaz Trigueiros tomou

a iniciativa e a organiza^ao do livro, e no prefacio jtistificou-o nestes termos:
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Pela posi^ao que ocupa nesta Hditora, Virorino Nemesio tinha clireito a que nos

juntassemos a tantas e tao diversas vozes que desde ha muito tern estudado a sua

obra e extraido dela as li^oes implicitas em cada pagina sua: nem uma palavra do

que escreve e indi^erente. E nao e tambem indiferentemente que se escreve aqui

“palavra,” pois raros como ele, em qualquer tempo, em qualquer pais, assim a tern

servido e vivihcado, “homo loquens,” senhor de todos os segredos dessa alquimia da

linguagem que e a linica forma de consciencializa^ao do pensamento. {Criticas 8)

Simultaneamente, porem, o prefaciador anota dtias outras motiva^oes

ocasionais:

Nao poden'amos cumprir melhor o referido designio de colaborar nas

manitesta^oes em louvor de Vitorino Nemesio, e muito especialmente por ocasiao

da entrega do Premia Montaigne, do que procurando fixar, na perenidade de um

volume Linico, um pouco do que de essencial se tern publicado, em livro ou na

imprensa, especializada ou nao, sobre a sua obra. Da unanimidade acima citada,

a proposito da cerimonia da sua li(;ao universitaria de despedida, da largo

testemunho o volume Misceldnea de Estudos em Honra do Prof. Vitorino Nemesio,

publicado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1971, a que

pertencem alguns dos textos aqui seleccionados e muitos outros, de certo, faltarao

nesta resenha. O poeta, o ficcionista, o ensai'sta, o sociologo, o historiador, o

cronista, o conlerencista mereceu aos mais exigentes criticos literarios, cientistas

da literatura, mestres e estudiosos, uma aten^ao que (bem se ve pelas paginas deste

volume) raros escritores alguma vez tao ampla e diversihcadamente suscitaram.

{Criticas 10)

Ltiiz ForjazTrigLieiros quis rematar a referenda tematica dos escritos sobre

Vitorino Nemesio pnblicados na obra que organizou, transcrevendo a sua

sintese perfeita, como ele a designa, que David Mourao-Ferreira exarou na

sua obra, Topicos de Critica e Historia Literdria, publicada em 1969:

Vitorino Nemesio nasceu com um talento multiforme que daria a vontade para

mais dez atitores e todos eles de primeira agua; dois ou tres poetas, a apontarem

novas direc(;6es e novos modos de ser moderno na poesia portuguesa; outros

tantos ficcionistas, a redimirem de muito erro a nossa hc^ao, fazendo ascender

—

atraves de contos, novelas e romances—certos caracteres nacionais, e ate regionais,

ao piano europeu e universal que raramente eles tern atingido; dois criticos, pelo
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menos, e ambos hem necessarios—um da melhor cepa impressionista, oiitro

apetrechado com toda a aparelliagem da mais complera erudi^ao—ambos

destinados, ainda por cima, a trabalharem em comum e a oterecerem em conjunto

renovadas imagens, ineditas interprerac^oes de toda a nossa histtSria literaria; e

ainda um extraordinario Hlosofo da culrura; e ainda um biografo e um hisroriador;

e ainda um multifacerado cronista, que por completo renovou as leis do genero.

{Criticas 10)

E na verciade um genial esbo^c:) da genialidade cie Vitorino Nemesio e da sua

obra literaria e historica. Voltemos ao ultimo momento biografico. Ora, o

percLirso final da vida de Vitorino Nemesio durou so mais c]uatro anos. Antonio

Valdemar, no artigo do Didrio de Noticias ja citado, legou-nos mais um

testemunho amigo de alguns angustiados momentos desses ultimos dias.

“Esrou cercado! Estou cercado! Sou um homem cercado...” Estas palavras

que ouvi de Vitorino Nemesio numa manha fria e fosca de Dezembro, pouco

antes de entrar no hospital onde veio a falecer, repetiu-as deitado na cama, sem

poder levantar-se, a contorcer-se com dores, os olhos quase parados e uma voz

com solu^os entre a agonia e o delirio. Sentia que a morte se aproximava. Veio a

falecer as 1 lh30 do dia 20 de Fevereiro de 1978 no Hospital da C. U. E, onde

estava internado desde o dia 26 de Dezembro de 1977. Nascera a 19 de

Dezembro de 1901 na Praia da Vitoria, llha Terceira, como ele anotou numa

Nota Autobiografica.

Eu tive conhecimento da morte de Vitorino Nemesio na tarde do proprio

dia em que ele faleceu. Estava no gabinete da Reitoria da Universidade dos

Azores ocupado na ultima^ao dos assuntos do dia e foi-me passado um

telef-onema do Emissor Regional dos Azores. Deram-me, com audfvel

emo^ao, a notfeia da morte de Vitorino Nemesio, e solicitaram-me

instantemente que naquele mesmo instante, em face da notfeia, gravasse um
breve depoimento perante o triste, se bem que esperado, acontecimento. Foi

para mini tambeni um momento de forte enio^ao e nao pude recusar o

convite de participar na homenagem a Nemesio, mas a enio^ao de pena e de

admira^ao perturbou a elocu(;ao do men sentir e do men pensar. No dia

seguinte, o diario micaelense Azores dedicava toda a primeira pagina ao

coniovente acontecimento, encabe^ando a primeira pagina cobrindo tres

colunas com o seguinte tftulo, “Morreu Vitorino Nemesio a quern se deve a
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patria insulana reencontracla em canto.” Um belo e expressivo titulo que o

redactor do jornal desenvolveti biografica e literariamente. A esquerda, numa

tabela rectangular que ocupava tres quartos das duas primeiras colunas,

destacava-se, em cabe^alho negrito, uma frase do meu improviso: “Perdemos

o maior escritor e poeta de todos os tempos—Disse o Doutor Jose Enes.” E

a segLiir imprimia-se o que eu respond! quando, ao telefone, o entrevistador

me perguntOLi como me sentia ao ouvir a noticia da morte de Vitorino

Nemdsio:

Dos depoimentos rccolhidos ontem pelo Emissor Regional dos Azores sobre

Vitorino Nemesio, transcrevemos o seguinte excerto do Doutor Jose Enes, Reitor

da Universidade dos Ac;ores: “Sinto-me de luto como a^oriano, porque perdemos

assim o maior escritor e poeta de todos os tempos. Vitorino Nemesio realizoii uma

obra que e a interpreta(;:ao literaria do Povo A^oriano; e, por isso, e uma pessoa

que esta com todos nos como em nossa propria casa. Nos sentimo-nos, ao ler a

obra de Vitorino Nemesio, como em nossa propria casa. Ele e a nossa voz, ele e a

nossa consciencia colectiva, ele e realmente o artista que soube dar Lima forma

artistica, literaria a nossa maneira de ser, ele e, por isso, na stia obra, a expressao

de nos todos. E por isso qtie, quando esta voz se apaga, sentimos que a nossa casa

ficou, por assim dizer, as escuras. Era a consciencia que sobre ela velava, dando-nos

a nos todos a sensa^ao de que estamos vivos e alertando-nos dos rumos da Historia.

E natural que neste momento, em que somos informados de que morreu Vitorino

Nemesio, e natural que me sinta, como a^oriano, tambem com os mesmos

sentimentos de quern esta de luto. E tambem, como portugues, porque realmente

Vitorino Nemesio tiltrapassou as nossas fronteiras a^orianas e, pela sua obra e como

professor universitario, formador de varias gera^oes, ele e um dos grandes valores

da Historia de Portugal, e um dos maiores escritores, dos maiores literates da

literatura portuguesa. Portanto, tambem como portugues, eu me sinto em luto.”

Como se ve, e um texto imperfeito, oralmente improvisado, cuja grafia e

pontua^ao nao sao de minha autoria, mas estao correctas e nao alteraram o

senrido do meu ciepoimento. Passadas pouco mais de duas semanas, a 8 de

Mar^o do mesmo ano, o Agores voltava a dar notfeias honrosas a respeito de

Vitorino Nemesio, e publicava na pagina 3 um longo artigo, assinado em Vila

do Porto no mes cie Fevereiro por Jose Raposo Marques, com o tftulo “A

Morte de Vitorino Nemesio” e o subtftulo “A Proposito de um Comentario

do Dr. Jose Enes.” E uma exacerbada, ertidita e longa catalinaria contra a
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minha afirmac^ao de “com a morte de Vitorino Nemesio termos perdido ‘o

maior cscritor e poeta de todos os tempos.’” P'oi na verdade uma formulac^ao

incorrecta que o peniiltimo periodo do men depoimento telefonico tentou

corrigir. Lemhro esre episodio porqtie esra ligado a minha homenagem como

reitor da Universidade dos Azores a Vitorino NemVsio por ocasiao da sua

morte, e colho a ocasiao, talvez ultima, de exarar por escrito o men grato

reconhecimento ao director do Azores. Das duas noticias respeitantes a

Vitorino NemVsio, uma refere-se a publica^ao, anterior ao falecimento de

NemAsio, de dois dos sens iilrimos poemas com o titulo “Poemas llheus,” na

revista Coloquio/Letras. A outra tern o tftulo seguinte, “A Legiao de Honra

para Vitorino NemAsio” e a respectiva narra^ao:

Lisboa, 6 de Mar^o (ANOP)—O embaixador de Franca em Portugal ao entregar,

hoje de manha, a Hlha mais velha de Vitorino Nemesio, a Legiao de F^onra com

que o governo do seu pais agraciou o escritor ainda em vida, manifestou o desejo

de que a condecoraijao fosse testemunho da “profunda admira^ao pelo homem

que foi Vitorino Nemesio, pela obra que deixa e pelo amigo da Franca. Todos os

que o conheceram souberam apreciar a sua bondade que nao excluia a generosa

ironia,” disse o embaixador Frances sobre Vitorino Nemesio, sublinhando,

tambem, referindo-se a sua obra como “professor e jornalista, que Nemesio

exerceu profunda influencia” em toda uma gera<;ao de intelectuais que Ihe devem

“parte da sua personal idade.”

O filho de Vitorino Nemesio, comandante Manuel Nemesio, ao

agradecer em breves e emocionadas palavras, e tra^ando o perfil de seu pai nas

multiplas facetas, salientou ter sido “um homem digno da comunidade” e que

a Legiao de Fionra era tambem “digna de Vitorino Nemesio.”

Estiveram presentes na cerimonia, alem da familia do escritor,

personalidades ligadas a cultura portuguesa tais como David Mourao-

Ferreira, Natalia Correia, Joao Jose Cochofel, Jacinto cio Prado Coelho e o

Reitor da Universidade Classica de Lisboa, Ilidio do Amaral.

A condecora<;ao de Vitorino Nemesio, apos a sua morte, pelo Governo da

Franca com a Ordem da Legiao de Fionra foi o segundo forte estimulo para

a multiplica^ao e intensifica^ao das comemoragoes nemesianas. As mais

frequentes foram os aniversarios.

Ora, foi o convite da Camara Municipal de Angra do LFerofsmo a

participar na celebraqao de mais um aniversario, o decimo, que me levou a
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procLirar o entendimento da mare crescente das comemora^oes nemesianas.

Na pesquisa literaria, biografica, hermeneutica e critica, que entao fiz para a

elabora(j:ao do meu contributo, julguei haver alcan^ado aquele entendimento,

qnando descobri a origem elocutoria, inspiradora e falante do discurso

nemesiano em prosa e em poesia. A denomina^ao, que Ihe dei, serviu de

titiilo a conferencia com que participei na comemora^ao do decimo

aniversario da morte de Vitorino Nemesio, correspondendo ao convite da

Camara Municipal de Angra do Heroismo.

Ate a este momento procurei dar-lhe urn enquadramento biografico e

literario mais amplo e elucidativo, com a inten^ao de a tornar mais

hmdamentada e sugestiva. Foi por causa deste intuito que a toda esta

introdu(;ao antepus o titulo da conferencia que nao chegou a ser publicada.

Passo agora a transcreve-la na Integra, com algumas correc^oes e

acrescentamentos, mantendo a divisao em paragrafos.

Exemplaridade conjuntural da obra de Vitorino Nemesio

Rito da Comemoragao Nemesiana

Decorre hoje mais um aniversario da morte de Vitorino Nemesio. E a

Camara de Angra do Heroismo, a quern eie, na sua inteireza de terceirense,

a^oriano, portugues e homem, chamou a minha cidade, quis, mais uma vez,

celebra-lo. E um rito que os terceirenses vao instituindo, acolitados por

a^orianos das outras ilhas e por continentals; rito, como todos, composto de

gestos, de palavras e de ritmo; mas a sua alma e o sentido que ele tern. E este

nasce com ele animando e guiando o movimeiTto e a configura^ao dos gestos,

o significado e a sonoridade das vozes, a frequencia e a harmonia do ritmo que

dispoe no tempo os gestos e as vozes. Neste conjunto, sao as vozes que dizem:

dizem o que tern a dizer; dizem o que os gestos simbolizam, dizem o que o

ritmo temporaliza.

O que eu constato nos acontecimentos que se vem sucedendo em vinculagao

directa a morte de Vitorino Nemesio, nas reedi^oes, nas edi^oes postumas, nas

antologias, na prolifera^ao de hermeneuticas, de ensaios teorizantes, de estudos

literarios, de um certo comentarismo apostilhoso e parasitario, e de algumas

interpreta^oes criativas, fecundadas pela congenitidade matricial com o pensar

nemesiano, e a emergencia do valor simbolico da obra do autor de Mau Tempo

no Canal e de Limite de Idade. E ponho em epigrafe, a totalidade da numerosa

e diversificada obra nemesiana, aquele romance e este livro de poemas, pela
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tensao de extremos que cada uma destas obras ocupa naquela totalidade.

O romance, a obra-prima que tez abrolhar, nos olhos do patriarca da

critica presencista, Joao Caspar Simoes, as “lagrimas que se nao vertem senao

quando se leem obras-primas” {Critica 74). A tensao que nele se trava e a da

perfei(^ao. Os elementos e os processos, usados nas outras obras do mesmo

genero, aqui aringem o virtuosismo do artista consumado, eximio manejador

da SLia arte. Para uma teoriza^ao expressionista, de fundo e forma, da

rransfigurac^ao da realidade concreta em materia verbal, siisceptiVel de, na

imaginable do leitor, se precipitar niima realidade equivalence aquela que

transfiguroLi, Man Tempo no G/«^/consritui, realmente, um milagre de equih'brio

enrre a fantasia metaforica de Vitorino Nemesio e a aeqao psicologica requerida

para que uma imagina^ao literaria em movimento atinja o ponto de ftisao em que

o estilo se torna vida e a literattira expressao das paixoes dos sentidos humanos.

(Simoes 73)

Numa perspectiva formalista da arte literaria, pura, como a de Martins

Garcia, ''Man Tempo no Canal e pois o grandioso epilogo da arte narrativa de

Vitorino Nemesio. Essa arte associa-se aquilo que designamos como ‘um

Liniverso de pressagios.’ Das micro-estruturas as macro-estruturas, a

linguagem deste romance constitui um Mundo de interpenetra^oes” (125). E

o fino bisturi analitico de Martins Garcia revela, aos nossos olhos encantados,

a complexa e delicada anatomia deste Mundo em cuja contempla^ao a

experiencia estetica e tocada pela catarse do contangimento destinal. Pois

aqui, no espa^o da historicidade possivel, se trava outra tensao: na tessitura

existencial das personagens, que o artista cria, divisamos os vectores da

destina(;ao das nossas vidas, reconduzidas como que por encantamento, as

matrizes da nossa naturalidade, aonde nos proprios nos aparecemos

reivindicados pelas tensoes dos nossos destinos, dos nossos projectos, dos

nossos jtibilos e das nossas tristezas, dos nossos sonhos e das nossas desilusoes.

Ai, nessas matrizes de historicidade existencial, nos revemos como num

espelho, como se fossemos cristais a crescer na sua propria aqua mater. A esta

perspectiva mais filosofica, que e a minha, Mau Tempo no Canal ergue-se

como a incarna^ao romanesca do universo humano suscitado pela obra

nemesiana, ao qual o leitor, tocado pela suscita^ao do discurso, sente

pertencer.

No OLitro extremo, esta o livro de poemas, Limite de Idade, e nele se
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rravam tres forrissimas tensoes. A primeira e inerente ao proprio limite da

idade profissional, inicio da aproximac^ao da morte; a segunda tensao trava-se

no interior da nossa era que pela ciencia e pela tecnologia alcan^ou a atomica

porencia da sua propria destrui<;ao; a terceira e a tensao entre a

miindividencia tradicional e a mundividencia configurada pelas descobertas

da Rsica nuclear e da microbiologia, a qtial se trava entre a matematicidade

bgurativa do discurso eticlidiano e a poeticidade da representa^ao simbolica

da estrtittira nuclear da materia.

O titulo, qtie Nemesio pos ao derradeiro livro de poemas leva uma

intencionalidade censora a que o primeiro poema, titulado “Epigrafe,” fara

menqao. A ele, porem, Nemesio antepos uma longa dedicatoria, e um poema

RancAs, coevo dos oiitros, “Cuisine Chinoise,” ambos, dedicatoria e poema,

tambem intencionais.

A dedicatoria e uma emocionada homenagem ao biologo e geneticista

portugues Aurelio Quintanilha, a quern saiida como patncio e amigo finterno,

e esquissa o currictilo academico e cientifico apoiando-se no que Flavio

Resende publicou na Revista de Biologia, vol. Quintanilha, 1964, e no livro

Viagem de Estudo, que o proprio A. Quintanilha publicou em Lourengo

Marques, 1959. Do currfculo transcrevo apenas o que respeita as inovadoras

descobertas cientificas do homenageado e aos poemas que Nemesio Ihe

dedica. Depois de mencionar os mestres estrangeiros e portugueses de que A.

Quintanilha loi discipulo, regista as descobertas cientificas que Ihe deram

notabilidade, premios, pronunciamentos em congressos, distin^oes:

Precursor dos prodigios do Codigo Genetico (ADN) ao achar coisas tao novas que

pareciam absurdas (1938: nas conlronta^oes incompanVeis, dois nucleos do

dicarion do micelio secundario de Basidiomicetos formam um micleo novo que

diploidiza o micleo primario. So doze anos depois, Papazian, assistente do Prot. J.

Paper de Massachusetts Institute of Technolog)^ (Harvard),^ confirmando os

resultados do investigador portugues, impos a descoberta. E a tetrapolarldade

irregular por conversao ou muta(;ao dirigida nos Himenomicetos (1935),

explica(;ao confirmada pelos trabalhos da equipa do Dr. Giles nos Laboratorios de

Gibbs e Osborn (Yale, 1958). E a clarificaOo do conceito de especie nos Fungos

SLiperiores. (A. Fernandes, Bol. da Soc. Broteriana, vol. XXXVI, 2^ s., 1962.)

“Premio Hansen de Microbiologia” (Copenhage, 1937); “estrenuo defensor da

genetica classica, mendeliana, contra as pretensoes pseudo-michurinistas da

ciencia oficial sovierica” (X Gongresso Internacional de Genetica, Montreal, 1958-
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1962); “memhro unico eleito represenranre da Peninsula Iberica no C.oinire

Permanenre Internacional de (lenetica 1958-1962”; “notoriedade mundial enrre

os culrores dos mais diferenres ramos da Cicnerica” (Plavio Resende, Op. cit.)\ rao

do “eterno retorno,” que, dobrado o cabo dos serenta, e dcsviado pelo sen pais

para a simples e urilitaria pest|iiisa de fibras texteis, recicloii os sens conhecimenros

kmdainenrais a ponro de tornar-se um dos melhores exposirores da generica de

Bacrerias e Virus:—dedica esres delirios microfisicos e biopoeticos quern ele

chainava—com um grao de sal, paternalmente— “o pinsador” ... nos felizes anos

de Coimbra de 20 e nalguns (que ainda o foram) de 30.

Os terrnos e os conhecimenros por eles revelacios nos dominios cia micro-

biologia, enrao ainda em surpreendente descoberta experirnenral e teorizanre,

manifestam a inrima hrmiliaridade com que Virorino Nemesio convivia com

os cienrisras e com as snas descoberras. Nesre mesmo sentido conHiiem as duas

cita^oes, que a seguir transcreve, de dois grandes cienrisras enrre os maiores,

ambas de grande imporrancia para penerrar na hermeneurica da elocri(
5
:ao

lireraria nemesiana. A primeira e a da conferencia Significagdo e Limites da

Ciencia, proferida por Max Plank, Premio Nobel de Fisica 1919, em Berlim-

Dahlem, Nov. de 1941, segundo a rradugao francesa de Andre George, Paris

1960. Transcrevo-a na inregra pela imporrancia que Nemesio Ihe arribui:

Os elementos reals desre quadro do mundo em forma^ao ja nao sao os auomos da

quimica, mas os electroes e os protoes cujas inrerac^oes miituas sao governadas

pela constante da velocidade da luz e pelo “quantum” elementar da ac<;ao. De sorte

que, do ponto de vista actual (1941), podemos corisiderar ingentio o realismo da

pintura classica do mundo. Mas ningtiem pode dizer se, nalgum dia hitiiro, as

mesmas palavras nao deverao servir para designar, por sua vez, a nossa imagem

moderna do mundo.

A ourra cira^ao e do arrigo de Andre LwoP, medico e biologo francos de

origem judaica (Premio Nobel de Medicina 1965), publicado, com o rirrdo

“Prorisres, Microbes er Virus—Remarques sur I’evolurion des mors, ” na

Revista de Biologia, vol. IV, 1962-1964, ern hornenagem ao Prof. Aurelio

Quinranilha por ocasiao do sen 70° aniversario. Nemesio rranscreveu-a na

lingua original a conclusao a que ele chegou, “parrindo do hrcro de sablos e

filosofos, como Francis Bact^n, Condillac, Lavoisier e mulros ourros, rerem

reconhecido o papel e a imporrancia da rerrninologia na evoluqao das ideias
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c sobreuitlo no clesenvolvimenro da ciencia, e terem compreendido o valor

heuiistico das defini(;oes.” Eis a concliisao:

I’liistoirc ici esquissee ties mots microbe et microbiologie, virus er virologie, montre

que le langage medical et meme scientifique ne se developpe pas roujours selon la

logique. La langue suit Line marche ondulante et incertaine. Les mots, souvent,

precedent les concepts et les definitions. L’usage et le sens s'inHechissent et se

modifient an gre ties choses, ties modes on des enseignements. Guerir une

terminologie atteinte d’tine maladie congenitale est certes une tache difficile. Le mot

virus est peut-etre tire d’affaire. (pliant ati mot microbe, il connaitra encore de temps

tlifficiles. 11 convient done tie I’entourer tie beaucoup tie soins et tie sollicitutle.

For fim, vem o poema em franees assinado e datado:

“cuisine chinoise”

Les sawants se rencontre dans les mots.

Les pauvres se partagent des os.

Les matelots se sauvent stir les eaux.

Les hommes se cachent letirs grelots

A fin qu’on ne les prenne pour des sots.

Les poetes se grisent tie mots,

De peur qu’on ne les ecorchent;

Sauvons la peati,

Porche

De I’ADN,

Car notre atibaine

Est le poteau.

Dernier cri ties robots. (V. N. 12 Maio 1972)

Um poema em que a habil elocu^ao francesa ironicamente exprime a

tragicidade do progresso cientffico e tecnico, tanto para os sabios que se

reencontram nas palavras, como para os pobres c|ue se partilham os ossos e para

os marinheiros que se salvam sobre as aguas, tanto para os homens que escondem

os guizos a fim de nao serem tornados por tolos, como para os poetas “que se

embebedam com palavras com medo de que os esfolem: salvemos a pele, portico

da ADN, pois a nossa salva^ao e o poste do telegrafo, ultimo grito dos robos.” Era

com tais termos neologicos que Nemesio renovava o discurso poetico
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actual iz;indo a perspectiva da mundividencia conjunrural e ao mesmo tempo

Siilvaguardando a autenticidade do seu universo literario. Os topicos, a partir dos

quais elocucionou os poemas do seu ultimo livro de poesia, Limite de Idade, estao

enunciados no primeiro que titulou “Epigrafe.” A interpreta^ao deste poema

pode proporcionar a perspectiva hermeneutica da peristase do livro todo. Alias,

esta possibilidade parece estar sugerida pela acep^ao mais corrente do titulo posto

por Nemesio.

Vitorino Nemesio data o poema, “Epigraf'e,” de 28 de Dezembro de

1971, e a 19 do mesmo mes fizera 70 anos. Esta data do septuagesimo

aniversario era a vincula^ao legal ao estatuto de Professor Catedratico

Jubilado. Foi o seu Limite de Idade. Entretanto, o eteito do seu vigor

anulante, pelas praxes legais academicas, antecipava dez dias o seu eco

emocional, porquanto a 9 do mesmo mes proferia a sua Ultima Li^ao. E dado

que este primeiro eco emocional do Professor se vai reflectir no segundo, o

livro de poesia Limite de Idade, convem transcrever o exordio do primeiro:

Dou a minha ultima li^ao de prolessor na efecrividade e em exerci'cio, segundo a

lei. Claro que a lei so tira o exerdcio ao funcionario; o homem exerce enquanto

vive. Como sou filologo—linguista a antiga—penso por dentro das palavras e aqui

recorro a Virgilio: “Exerceo diem”-^:—hoje ganho a ultima jorna cumprindo a

tarefa esripulada. Isro me leva a perguntar se sempre a cumpri bem, e a resposta e

naruralmenre negariva. Assim uma li^ao se torna exame de consciencia, que e aero

do foro intimo mas que bem posso publicar, como dadiva aos meus alunos. O

ensino nao e mera informagao do saber mas norma de humanidade, tesremunho

do autenrico. Uma sociedade que so instituisse inlorma^oes reoricas aplicaveis ao

exito rentavel reria a civiliza^ao moribunda. E o grande risco da nossa. {Criticas 2\)

As ideias e os sentimentos formulados neste exordio reflectem-se ja nos

textos da dedicatoria dos poemas do livro Limite de Idade ao grande

microbiologo e geneticista Aurelio Quintanilha; mas e no primeiro poema

“Epigrale” que tais ideias e sentimentos se assumem em verso:

Abro no choupo incisivo o men semblante

(Sou gravador em pedra).

Sossego e todo o Outono terno e imovel:

Tramas de folha, estancias altas, cinzas.

Ja, de vagar, dos Eieis avan^a o dia
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Com carro(;as no C]eu, disposic;oes de Outubro.

Minha morte civil, follia de vcncimentos,

Caira lambem como choupo ainarelo,

Aposeiitados nos nos escudos do exi'lio:

bilbos que tenho, um a cada ombro,

bilhas, cada uma a sua asa,

Do passaro poera ampararao o excremo

Com a ajuda de rres que me adoptaram

E neuas, neros canuando no cam in ho;

“O Senhor Ladrao, ande ligeirinho.

.

Fogueceiro maneta, pela mao da Velhinha,

Que de pedras me encheu o boiso contra apupos.

Recolho ja da tarde o rasuo uirravioleta,

Aproveito o poenue enquanto ha sangue lampo

E, ambos surdos a borda da lareira,

Atiqo positroes improvaveis no campo.

Abro no choupo o que techo no osso:

Men nome passageiro

Convocado do chao.

Adeus, arvores, arvores novas!

Ate logo, 6 pessoas efectivas.

Metis amigos tormados para o adeus!

As maos me trernem no vulto,

Minha maneira de folhas,

Que o choupo inciso sou eu:

Espalho as relvas em torno,

Espelho-me na tarde idosa:

So peqo que me levem como ao tronco

Num carro de que os bois tenharn ftigido

Com as Linhas de togo e os cornos de alma,

Metendo-se no mar, de ptiro espanto,

Comigo em beta lagrima num pelo

Que gravida gaivota levas as Ilhas.

Mas escondam, por tudo, pe^o,

Minhas penas as hlhas,

Se o mereqo. (28 Dezembro 1971)
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Esue poeina, coin agil loquaciciacle, niosura a evidencia os engenhosos e

brilhanues processos elocurorios do discurso poetico de Virorino Nemesio.

Mardns Garcia caracteriza-os sucinta mas sugestivarnente:

E em linguagem densa, acumuladora, polissemica, carregada dcsse legado niilenar

que, no Ocidentc, niergulha iia rrisueza grega perantc a vclhicc e a morte, e alastra

pelo tom elegiaco dos liricos latinos, e prolitera no Renascimento (“Isto e sem

cnra”—lamentava-se Sa de Miranda), e reaparece onde ressuscitar, pot mais teniie,

o paganismo (“Ha noite antes e apos o ponco que duramos”—Ricardo Reis)—

e

dentro desse legado milenar, dizi'amos, que Vitorino inicia o primeiro poema de

Limite de Idade. {A luz do Verbo 279)

O proprio titulo dererrnina a experiencia vivencial que inspira e ordena rodo

o poerna. Come^a por dar a encender que primeiro da a cara como se a esculpisse

em uni choupo, ele que tinha sido gravador ern pedra. Depois, da urn suspiro

de paz ao senrir a sua velhice corno o Oucono rerno e imovel, e tambem, como

ele, com tramas de folha, estancias altas, cinzas. A alusao alegorica ao vagaroso

avan^o do dia dos Fieis (defunros?) com carrogas no Ceu, prepara a referencia a

“minha morte civil, folha de vencimentos, caira tambem como ao choupo

amarelo.” Ai alude a situa^ao em que hca a familia com dois hlhos e duas

hlhas
—

“Aposentados nos nos escudos do exilio,” e a convicqao de que elas, com

a ajuda de tres que o adoptaram por pai, juntamente corn a graciosa alegria de

netas e netos, seriain o ainparo dos sens liltirnos dias de poeta, ja que os de

professor universitario haviam ja acabado. E logo ergue a sua voz num adeus

dorido:

Adeus, arvores novas! Ate logo, 6 pessoas efectivas. Metis amigos formados para o

adeus! E logo se perturba corn angustiosa dor da partida; As maos me tremem no

vLilto, Minha maneira de folhas, Que o choupo inciso sou eu: Espalho as relvas

em tor no, Espelho-me nas aguas vivas, Corram-rne na tarde idosa: So pe^o que

me levem como ao tronco Num carro de que os hois tenham fugido Corn as unhas

de fogo e os cornos de alma, Metendo-se no mar, de puro espanto, Comigo em

ficta lagrima num pelo que gravida gaivota leve as Ilhas.

Decifrando o enigma alegorico ao escrever que o choupo inciso era ele

mesmo o autor do poema, a signihca^ao imaginosa e irreal da alegoria poetica

adquire a clara revela^ao de ditos e l^actos reals, envolvidos numa

JOSE

ENES



42 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 1

1

SLirpreenclente e estranha sentimentalidade tambem real, cujo momento

supremo e alcanc^ado pelo arrojo do transporte do poeta num carro de bois que

se metem no mar de puro espanto e o escondem em Lima lagrima fingida num

pelo que gravida gaivota leve as llhas. Esta elocu^ao poetica alegorica compoe

todos os poemas de Limite de Idade e e um permanente convite a leitura de

toda a obra literaria de Vitorino NemEsio, pois so assim se pode alcan^ar o

entendimenro da plenitude significativa da pemiltima estrofe do poema

“Epigrafe.”

Fecho esta referencia ao Limite de Idade com o seu liltimo poema

“Requiescat” que Nemesio datou de 15 de Junho de 1971 e Martins Garcia

denominou o proprio epitafio do autor que no livro Ihe deu o ultimo lugar.

Nele soa distintamente o liltimo eco do primeiro poema “Epigrafe.”

Ao descer a noite sobre o seu dia que finda, o espirito criativo de Nemesio,

com a lucidez cansada, sem odio e sem expecta^ao de mudan^a e novidade,

com a tristeza do desconhecimento de Ide a frustra^ao de quanto Ihe foi dado

a conhecer cd tern o vislumbre do novo dia da Historia que se vai seguir

^Liela que na sua obra sobrevive, e ensaia os acordes do novo canto.

Direi, pela noite, nao odio que tivesse

Nem detestar vida corporea e ninhos de manha

Mas meu alto cansa^o, a tristeza de la

Onde se sente o aqtii trai'do, a falsa entranha.'^

Direi—nao “fora!” ao mtindo que me cinge

(onde o sei e como chegaria?),

Mas dos anos de ver, pensar durando

Retiro uma moeda de nada,

Fruto do meu suor, e pago o pao que se me deve

Compro o silencio que se me deve

For ter cumprido a palavra,

Trabalhado nas palavras,

E por elas merecido a terra leve. (15 Junho 1971)

Ao entrar na noite do dia que esta findando nao rejeita a luz que o

iluminou nem a troca pela luz do dia novo que o apaga. Nao rejeita o mundo

que naquele dia viu e viveu e Ihe deu voz e entendimento, porque tern a

lucidez serena de ele bear ao alcance de quantos lerem a sua obra.

Culminada nestes dois extremos, a obra nemesiana tern o vigor genesico
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de compreensao e de posse do sentido da historia vivida e, por isso mesmo,

dos vectores de futuri^ao qiie Ihe garanrem continuidade.

Deixar-nos contagiar por este sentido para, a sua luz nos entendermos e

descobrirmos o caminho da sobrevivencia, e o apelo a que o rito da

coinemora^ao nemesiana responde.

2. Exemplaridade nemesiana

Ora este sinal poderoso, que alumia e acena, nao foi por acaso ou inconscia

ontogenese que carismou a pliirima, e ao mesmo tempo una, obra de

Nemdsio. Brotando e certo das raizes mais profundas da sua personalidade,

desde muitas heran^as de parentesco e de cultura ate a singular e

incomunicavel circunstancialidade da sua humana condi^ao, aquele carisma

foi Lima configura^ao programada e conscienciosamente procurada e

conseguida. O momento da formulagao metodica e de projecta^ao

prospectiva de tal programa foi a conferencia O Agoriano e os Agores. O seu

autor tinha, quando a proferia, 27 anos de idade. A poesia do Canto Matinal

e da Nave EtNea ia ganhando envergadura para os futuros voos. Mas a

narrativa alcangara ja a vigorosa musculatura das personagens

caracterizadamente esculpidas e dos ambientes imaginosamente caligrafados,

nos contos de Pago de Milhafre e do romance Varanda de Pilatos. A
colabora<;ao jornalistica atarefava-se por varios periodicos travando as

primeiras rela^oes com figuras grandes da vizinha Espanha, e publicando

estudos literarios e artisticos.

As alocu^oes de intervengao cultural ja o haviam guindado a tribunas de alto

coturno, os Jogos Florais em Angra no Salao Nobre da Camara Municipal com o

arrojado e fatal academico madrigal a futura heroina de Man tempo no Canal

(1924); conferencia sobre Camilo na Universidade Livre, no Salao Nobre dos

Pa^os do Conselho de Coimbra, com a presidencia de Eugenio de Castro (1925).

Vitorino Nemesio, com os sens 27 anos voluntariosos, e criativos e ja

creditados ao apre<;o do reconhecimento da academia coimbra e dos circulos

literarios portugueses, espanhois e Franceses, tern nesta altura o perfil da sua

personalidade de escritor tra^ado. E nesse ano que vem a lume no Institnto^

o estudo tambem programatico e inovador da Arte de Escrever.

A iniciativa, em que a conferencia sobre o Agoriano e os Agores se insere,

oferece-lhe ocasiao para o definir e legitimar. Era um “piano de reabilita(;6es

regionais cuja iniciativa pertenceu a Associa^ao Academica Coimbra e que

visava acordar na alma dos estudantes um inteligente amor as suas terras de
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origem” {Soh os Signos 88-101). Da serie de conferencias prograrnadas, a de

Neinesio foi a prirneira. E so mais iima Ihe seguiu.*^’

Nemdsio a[)arece a cabe<j:a e esta primazia e jusciHcada na legitima^ao.

Nemesio fornuila-a com a proficiencia e o tom de quern lidera a iriiciativa.

Era urn piojecto de pensarnento historico e filosofico de consciencializa^ao

nacional, ao ariepio do chauvinismo dos pequenos nacionalismos,—

o

carbonario e o integrista, engalfinhados na radicaliza^ao intolerante de ere on

morres, distraidos, por essas gueri'as dos santuarios do poder na capital do

Estado, da elabora^ao do mundo e dos vinculos civilizacionais que ligavam

Portugal aos espa^os da sua conaturalidade historica.

Abrindo o alicerce para os fundarnentos do seu projecto exordia, citando

Anatole France no disctirso de homenagem aTeofilo Braga: “As patrias devem

entrar, nao mortas, mas vivas na Federa^ao Universal.” E Vitorino comenta:

“Quis dizer Anatole que as patrias nao sao o grau supremo e concluso da

ordem social do mundo. Integram-se nas grandes comunidades historicas,

nos equivalentes contemporaneos da Republica Christiana e outros blocos

gregarios” (Nemesio 88).

Nemesio denunciava, assiin, a marginalizaq:ao historica a que Portugal

estava coridenado pelos radicalismos tanto do laicismo carbonario e pseudo-

progressista, que proclamavam expurgar, ein duas gera^oes, a vergonha do

catolicismo retrograda, como do integrismo passadista da ressuscita^ao, em

pleno secLilo XX, da ideologia hmdamentalista da Fe e do Imperio. Mas, em

logica integra^ao neste quadro, Nemesio apontava o fosso aberto, por esta

ruptura com o mundo, entre a realidade humana, cultural e historica do povo

portugues e os grupos da classe politica envolvidos na luta pela posse do

aparelho estatal, ocultando as suas origens regionais na estandardiza^ao

burocratica e na obtusa opacidade do snobismo da capital. Assim como as

patrias se integram nas grandes comunidades historicas, do “mesmo modo, as

regioes e as provmcias sao como que sub-consciencias da plenitude nacional.”

Nemesio formula a sua inten^ao:

Ora eii quisera dar, nurna hora de torpe obnubilaqao dessa consciencia plenaria,

Lima ideia quanto possfvel completa dos Azores e do a^oriano; mas nao so a

exiguidade de uma conferencia mo nao permite, como teria que me embrenhar

eni quesroes que so conhe^o pela rama. Hinos a terra, no esrilo de caravelas e das

cruzes de Crisro, dos cinzeiros, nao sei nem quero faze-los. Soa-me a oco. Sao

dispneia mental on inconrinencia da lingua.
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I^eixarei pois o genero aos estilistas castit^os cle um Portugal Maior, e

enveredarei pelo caminho mais simples, e a meu ver mais directo, que vos pode

mostrar alguns aspecros das minhas ilhas e dos sens homens. Os senhores nao

sairao daqiii corn uma noqao precisa sobre aquelas ilhas remotas; mas creio hem

que adivinharao atraves das minhas palavras a exisrencia de uma realidade

aqoriana que nao so geograhcamente se manifesta, mas que sobretudo e viva numa

erica propria, numa vida—em suma—em muitos ponros especializada e

diferenciada. E, se assim for, nao reremos perdido absolutamente o nosso tempo.

{Sob os Signos 88)

Estava declarado o objectivo: contribuir para a plenitude da consciencia

nacicanal e para a consciencializa^ao da sua integra^ao nas grandes

comunidades historicas da sua conaturalidade civilizacional, atraves da arte de

escrever detectora e reveladora dos tragos tipicos da realidade humana, social

e geografica, cultural e ambiental das comunidades regionais enquanto

fcTrmam e enchem de vida e de sentido a comunidade nacional.

E estava tambem sugerido o segredo estilistico daquela “arte de escrever:

fazer adivinhar, atraves das palavras dele, a etica propria da vida da

comunidade e aqueles traqos tipicos” que a especializam e a diferenciam. E

uma heuristica diagnostica que vem mais no genio e no tino do que se

aprende dos mestres e das metodologias. E e um estilo que faz da linguagem

a prestidigita^ao magica da materializa9ao configurativa, em pessoas e em

comunidades inteiras, do que e apenas um traqo, um olhar, um gesto, uma

voz.

Na parte final da conferencia, tirando a conclusao almejada, Nemesio

completa a exposiqao do seu projecto:

Esta conferencia integra-se num piano de reabilitaqoes regionais, cuja iniciativa

pertence a Associaqao Academica de Coimbra e que visa acordar na alma dos

estudantes um inteligente amor as suas terras de origem. Ha pois nesta empresa

um fim de alcance pratico, qual o de fazer incidir sobre as actividades locais a

atenqao daqueles, que por sua condiqao de dirigentes, podem de longe ou de perto

influir nelas, dando-lhes rasgo e eficacia ... Mas ha tambem nestas conferencias

uma funqao de exemplaridade, que se dirige, nao as capacidades de intervenqao

regional de cada um, a sua preparaqao de procurador ou de municipe, mas a

elementos mais profundos, mais largamente humanos. E, nesse caso o que ha a fazer

e mostrar como um homem, nado e criado num ponto que se fiirta aos grandes
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meios de comunica^io e de labuta, ao poder sugestivo de uma civiliza^ao energica,

imediata e concentrada, enriquece o tempcramenro que se Ihe talhou na terra a

ponto de chegar aos mais altos resiiltados de pensamento e de conduta. {Sob os

Signos 100)

O objectivo final e, ao mesmo tempo o processo mais criativo, do discurso

hermeneutico e caracterizante da essencialidade das comunidades regionais,

era, portanto, identificar os casos concretos que possam assumir a fun^ao de

exemplo e de como o homem, a partir da matriz Humana da sua

congenitidade pertencente a uma comunidade regional, se pode elevar aos

mais altos mVeis de realiza^ao da personalidade nos parametros nacionais e

ate mundiais. Em cada um destes casos e a densa concentra<;ao singular da

humanidade do individuo e da comunidade, que se potencializa, desabrocha

e esplandece na amplitude do Horizonte dos valores universais.

Ao atingir esta revelac^ao a exemplaridade e o espelHo em que cada um e a

comunidade se podem contemplar a si mesmos e podem ser vistos por todos

na dimensao da universalidade.

Vitorino Nemesio e Antero de Quental

Vitorino Nemesio quis exemplificar esta exemplaridade: “Para os Azores este

Homem foi Antero. Ele nos da o alto exemplo de uma vida que, partindo das

mais estreitas limita^oes do espa(jo e do tempo, pouco a pouco se despoja deles

ate encontrar o tundo irredutiVel da sua propria Humanidade” {Sob os Signos

88). Vitorino Nemesio tinHa ja nessa altura nao apenas o projecto existencial de

vir ele proprio a tornar-se um remarcavel exemplo para os Azores, mas a

translucidez da certeza de ja o ser; somente, se esquiva na decadencia do

discurso a imprudencia de se apresentar como tab A diferen^a, porem, entre as

duas exemplaridades e tao acentuada para a propria intencionalidade do

discurso revelador da potencializa^ao do patrimonio regional originario na

personalidade de Antero, que Nemesio mal disfar^a a dificuldade de urdir com

Harmonia logica a argumenta^ao comprovativa da exemplaridade anteriana.

Nemesio aponta um movimento de desliga^ao progressiva da

personalidade de Antero em relagao a sua Heran^a e perten^a a<;oriana:

Antero enriquecendo a sua alma e entregando-a aos altos problemas do seu tempo,

reduzia as suas efemerides de baixa efemeridade. Nao porque fossem indignas de

um destino seguro e honrado, de uma vida que, como a Humana, tern na
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luimildade e no silencio uma das maiores garantias de se nao perder de todo. Mas

porque o essencial, neste mundo, c ganhar as asas qiie nos liberram da

temporalidade e da materia. {Sob os Sigrios 88)

Esta e uma universaliza^ao obtida por meio da abstrac^ao logica, da

ruptura entre as essencias e a sua conversao real. O universal resultante deste

processo absrractivo, perde a sua realidade concreta e fica reduzido ao

conteiido objectual de uma ideia ou de um conceito. A identifica^ao teorica

entre esta estrutura conceptual e a realidade e a decisao platonica, que se ha-

de repetir no comedo da epoca moderna com uma altera(;ao de sentido que

Ihe retiroLi, nessa conjuntura, a vitalidade que deu ao platonismo a

capacidade de vir inspirar a etica agostiniana da visao crista do homem e da

historia.

Para Platao o ei^os, a estrutura inteligiVel vista e contemplada pela

inteligencia, pelo notis, era a realidade por excelencia, a unica realidade;

enquanto que a circunstancialidade material da existencia humana e do seu

mundo sensiVel era o seu reflexo, configurado pelo Demiurgo divino sobre a

materia amorfa, o substracto incriado, o dpeiron. Na concep^ao cartesiana e

nas que Ihe seguiram, o modernismo de Leibniz, de Wolf, de Kant e o

idealismo alemao em geral, a identifica^ao foi feita ao contrario, a realidade e

que foi identificada com a ideia, o real com o possiVel. O pensamento de

Antero ficou uma presa do universo logico-matematico da filosofia racionalista

e idealista. Dai o trauma provocado pelo irracionalismo da natureza e da

historia, e a fuga para o mito platonico, a contempla^ao despersonalizante

segundo a interpreta^ao idealista, e para a evasao aniquilante das religioes

dravidicas orientais.

Vitorino Nemesio observa que, seguindo a via da remincia a tranquilidade

plebeia da baixa efemeride, Antero se libertou da temporalidade e da materia

e assim deu aos Azores a possibilidade de, por intermedio dele, “partilharem

das mais graves e nobres inquieta(;6es da Europa contemporanea.” E

reconhece que se, por um lado,

Antero sempre pos em primeiro piano os problemas da Peninsula, do Ocidente e

ate do mundo, por outro lado, nem por isso foi patrioticamente um transviado.

Foi um aqoriano e um portugu&, mas acima de tudo foi um homem. O seu

regionalismo e o seu nacionalismo sao pois um digno exemplo que todos devemos

tomar. {Sob os Signos 88)
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H abro aqui urn parenrese chamando a aren^io do leiror para esta

linguagem e para os conceiros que a esrrururam no procedimento elocurorio

de Virorino Nemesio em 1928, ja por essa alrura Vitorino Nemdsio pensava

segundo as categorias que nos, eu e os homens das Semanas de Estudo e dos

Cursos de Crisrandade nos Azores, na decada de I960, julgamos ter

consciencializado e teorizado os problemas conjunturais do Arquipelago dos

Aqores. Vitorino NemAsio tern a plena consciencia da distancia hisrorica e da

divergencia categorial que o separa, em mais de um seculo, de Antero de

Quenral. Na verdade, no arranjo final do que fica dito, Nemesio nao deixa de

por entre parenteses, a quern esteja em condiqoes de entender, que Antero de

Quental, saido dos Aqores na adolescencia, so “por excep^ao voltou a sua terra

natal.” E acrescenta compreensivamente: “Nem a universalidade do seu

espirito se compadecia com este apego a terra que o destino reserva as almas

terrenas. Foi, pois, em certa medida um desenraizado.” E, todavia, nao

obstante este alheamento curricular, Vitorino Nemesio reconhece que

rara sera a obra de portiigues que mais do que a de Antero, traga no seio a marca

da sua origem provincial. Embora inutilmente Ihe procuremos cor, forma,

externiciade, que revelem o pequeno mundo aqoriano com o seu Hsico e os sens

habiros, a verdade e que toda a poesia anteriana esta impregnada de aqorianismo.

Ei)escontadas as argalhas de uma vida que se circunscreve a nove ilhas, nove

mintiscLilos e pouco seguros apoios da fragil planta Humana, a alma do ilheu

exprime-se pelo mar. O mar e nao so o seu conduto terreal como o seu conduto

anfmico. As ilhas sao o etemero e o contingente. Um mar qtie, nas suas vagas

revolras, e como o espirito humano, em dtivida e torvelinho, mas que acaba por

ser espirito na folha serena e luminosa, apenas encrespada pela aragem das ideias,

que, para as necessidades de Antero toram a grande qtiestao. {Sob os Signos 100)

A exemplaridade nemesiana desenvolve-se tambem, a estes mVeis da

tonal idade ambiental e da dialectica ideologica da historia, mas nao fixa neles

as fronteiras dos sens dominios de enuncia(;:ao. Estende-se a outros mais

SLiperficiais e, ao mesmo tempo, mais humanamente incarnados e, ate por

isso, dialeticamente superior.

A parte mais volumosa da obra de Nemesio,—a narrativa, a poetica, a

cronica—tematiza os Aqores ou utiliza, em linguagem, os materiais humanos

da origem e das vivencias aqorianas do autor. E fa-lo com a ja apontada

intenqao discursiva da armaqao do seu proprio universo de sentido, ou seja.
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da inteligibilidade da sua mundividencia. Atravds da obra de Nemesio, os

A(j'ores nao participam somenre de forma indirecta, mediante a participa^ao

pessoal do autor, na historia europeia, como Ihes aconteceii com Antero;

senao qtie aquela mesma obra Ihes da iima projec^ao europeia e mundial: os

universaliza. Universaliza^ao esta conseguida nao atraves da abstracgdo, mas

sim pela for(;a da plenitude da encarna^io dos valores htimanos universais,

elaborada pela conHgura^ao discursiva da arte e do pensamento na obra de

Nemesio, como antes ja referi. O qtie pode ser esclarecido por duas formulas

felizes.

Lima de Machado Fires que da relevo a projec^ao universalizante, como

potencializa^ao do humano, a partir da narrativa; “Diriamos mesmo que a

principal caracteristica da instilaridade em Nemesio e a profunda

humanidade das personagens que criou e a autenticidade do mundo que

representoLi: quanto mais regional mais universal” (490).

A OLitra e de Martins Garcia que stiblinha o adensamento interiorizante

dos valores universais do discurso poetico:

Ha, na poesia nemesiana, globalmente considerada, os dois filoes ja referidos—

a

experiencia poetica da tradi^ao popular e a experiencia poetica pessoal, culta. Mas

o ensino complicado e que esses dois grandes filoes se cruzaram e interpenetraram

com rara fecundidade. Dentro da Europa, a Ilha. Dentro do metafisico, a

memoria e o onirico, plasmados em mar e lume (principalmente). Dentro do

popular, a reflexao erudita, tjuase sempre expressa em termos de aparente

simplicidade. Dentro do a^oriano, um universo... (190)

3. Existencialidade Hermeneutica

A exemplaridade, porem, da obra de Nemesio origina-se e configura-se a um
outro nivel mais profundo. Em termos de opqao pessoal, de projecto de vida

e de decisao existencial, Vitorino Nemesio escritor. Nao, apenas no sentido

VLilgarizado de realizaqao profissional: realizou-se como escritor, como se pode

tambem dizer que se realizou como professor universitdrio, mas num outro

sentido mais radical. Para Vitorino Nemesio, a decisao de ser escritor consistiti

em construir a sua personalidade atraves da realizaqao da obra escrita. Alude

a ela quando no texto Evocagao, com que introduz os poemas Expresso Bruges-

Coimbra, ptiblicados na revista Panorama, se refere ao problema do “homem

situado na linguagem, sua essencia, e nao exterior a ela ou utente dela.”~^ Mas

expressa-se no poema epitafio
—

“Requiescat,” que antes citei.
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FcSrmula comparavel a cie Fernando Pessoa

—

a minha pdtria e a lingua

portuguesa\ mais radical, porem, na vincula^ao da tessitura existencial da

personalidade htimana do escritor a propria linguagem que ele tece na sua obra.

E Lima decisao comiim aos grandes escritores e outros Ihe deram tambem

formula^ao exph'cita, como obsei'vou Onesimo F. Almeida, com a sua notavel

erudi^ao e perspicacia.^

Ibdavia, ha algo, que penso ser singular e so proprio de Vitorino

Nemdsio, no cumprimento de tal decisao. E que aquele fazer-se da

personalidade atraves da linguagem ora e tematizado, sobretudo na poesia e

na critica, ora esta presente como noeticidade aperceptiva e dialecticamente

condutora dos outros discursos.

Nao conhe^o nenhum outro escritor portugues em cuja obra esta

noeticidade auto-construtiva esteja tao programaticamente consciencializada. E

e nele que detecto aquele mVel nao so de sintonia, mas ainda de critica e

diferenciadora assump^ao, com a obra filosofica de Heidegger. E a fonte

originaria e a face mais original da exemplaridade nemesiana, a qual pode ser

denominada por existencialidade hermeneutica. Ela esta presente na poesia, ja na

Voyelle promise. A tematiza<;ao programatica inaugura-se com o Eu, Comovido a

Oeste-.

Eu me construe e ergo, pe^a a pe^a,

De saudade, vagar e reflexao.

Com quase quarenta anos, mal comeqa,

Ovo de tanta coisa, o coraejao. (13)

A saudade e o vekulo da memoria que traz das origens da pessoa com a

ternura do que se deu a sua feitura e o sofrimento de so bear na lembran^a e

ceder a vez ao que Ihe sucede naquela ternura do auto-fazimento. O tempo e

este durar do crescimento da pessoa que se fecunda e amadurece no vagar e

na reflexao. Aos quarenta anos, como em ovo cheio, no cora^ao lateja ao calor

estimulante da conjuntura, a potencialidade existencial de tanta coisa a ser e

a fazer.

No celebre e tao comentado texto Poesia e Metafisiea, que prefaciou o

tomo H do “CircLilo de Poesia” em que a Livraria Morais Editora reuniu a

poesia nemesiana de 1935 a 1940, Nemesio da a seguinte interpreta^ao ao

pequeno grande livro de poemas Eu, Comovido a Oeste.
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... desenha o que se possa clianiar o men pensamenro poctico, com os tcmas

coerentes e reiterados da husca do sentido da existencia pela represen rac^ao do pas-

sado: o mimdo da infancia no microcosmo da lllia; o isolamento no seio de uma

comunidade patriarcal: a revelaqao de Dens e do proximo na vizinlian^a e na

himi'lia, do destino no amor e na promessa da morte. {Criticas 27)

A simpliciclacie coloquial desta revela^ao dos elementos, c]ue compoe a

arnia(;ao poetica de um dos livros nemesianos mais pletoricos da

hermeneutica existencial, sugeriu-me o expediente adec|uado para tornar

claro o processo de elabora^ao poetica, designada por existencialidade

hermenmtica. O objectivo e mostrar como e que a intencionalidade discursiva

de tal processo imprimiu na obra nemesiana a fimcionalidade de exemplo, apto

a induzir no leitor o entendimento conjuntural de si mesmo e da sua

comunidade.

Tomemos como ponto de partida o poema ADN do Limite de Idade-.

Afinal son assim, inieliz e voliivel

Porqne minha alma gnarda nma ordem diversa

De pnlsoes celnlares ao longo do sen eixo

Decifre-me qnem saiba,—qne, dispersa,

Com nome de ADN aqni na crnz a deixo. {Criticas 27)

Entre a nova imagetica, portadora do cunho cienti'fico, o ADN ganhou uma

impressiva e angustiante sugestividade na poesia do Limite da Idade. O acido

desoxirribonucleio, mediante a informa^ao magnetica, ao mVel da unidade micro-

celular e depositario do codigo genetico dos organismos vivos. No homem, como

nos outros, ai, nessa unidade micro-biotica, indivisiVel na sua integridade

estrutural, tern a cifra da sua individualidade vivente e do sen ciclo vital, do seu

tempo de vida e do seu jeito de viver. A ciencia ao revelar esta origem hereditaria

da configura^ao individual e do seu destino vital e ao produzir a tecnologia que a

altera, abriu duas feridas de angiistia no cerebro humano, cada vez mais sabio e

mais poderoso, e, nessa mesma medida, cada vez mais inseguro e mais Iragil.

Nervo a pavor, fontes renal de rijo,

Cordos mens olhos, estatnra, gesto,

Quanto me imporro, 6 Dens, quanto me aflijo,

dndo ADN inscreve no men rosto.
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O poeta, SLipurando, por aquelas feridas, o fel da ironia do sen natural

abandono e do terror da louctira do seu poder, chocalha e o juizo do Clown

de Deus (aproveitando o epiteto com que Eduardo Lourengo apodou o autor

do Limite de Idaddp e galhofa com a forma helicoidal e a composi^ao

molecular das duas cadeias do ADN:

\ loje o homcm e o hicho sem sentido,

A formal secre(;ao da morre,

A escada da vida a quatro lanqos:

Adenina, fimina

Quanina, Citorina:

Se Lima falra, la se vai a base a muda no Imutavel:

O simio toma o assento ao cordo humano,

O Diabo leva a Deus a palma no fingido,

O poeta bateu o recorde da mentira

No la^o anacoluto:

Timina, Adenina,

Citorina, Quanina

Quatro mulheres infieis me deixaram de luto. {Limite de idade 26 )

Ora a verdade e que o homem quer na sua identifica^ao individual quer

na perten^a e participa^ao comunitaria, nao esta menos pre-determinado

pelos codigos geneticos da cultiim aqui entendida, no sentido de antropologia

cultural, como a dimensao humana contraposta a natureza. Estes ADNs
CLilturais nao sao menos complexos do que os organicos e, para o homem, sao

tao arquetipicos e arcaicos como eles.

Na autogenese da pessoa humana os ADNs culturais implantam-se nos

organicos, quase como por enxerto, e crescem a partir deles para a condu^ao

do processo genesico global. A cultura transforma-se numa segunda natureza

enquanto assume, pela ciencia, e domina, pela tecnologia, a primeira.

Os elementos de que se formam os ADNs culturais mediante uma infinita

variedacie de estruturas e de uma inhndavel polimeriza^ao, e a lingnagem. A
inhnitude de formas, que estruturam e modalizam o espfrito do homem e a

sociedade, sao produzidas e transmitidas em linguagem: estruturas vocabulares,

estruturas lexicais, estruturas sintacticas, sintagmas verbais, sistemas

linguisticos, com os setts subsistemas semioticos e semanticos. As vozes

humanas com as mirfades de matrizes da cristaliza^ao da fala e do sen dizer.
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Cada individuo, desde o acto da siia gera(^:ao e sujeito a ac^ao compositiva c

codiHcadora dos ADN ciilturaLs plena sintese com os ADN organicos. E logo

qiie nasce se intensifica a acc^ao dos ciilturais e se encera a decifra^ao primeiro

dos organicos e, gradativamente, dos culturais: “sao os olhos da mae, e o andar

do pai, tern o hdar do avo. A identiHcagao da pessoa e o processo dc

antentifica^io das heranc^as.”

Nos ADNs culturais entra um novo elemcnto, so proprio do homem,

Lima novidade absoluta que introduz uma variavel incontrolavel nas decisoes:

a liherdade. A essencia desta novidade e constitutiva do micleo caracteristico

e dinamizador da vida humana na especiHcidade que a distingue de todos os

modos de vida qtie ha na terra. Esse nticleo e a decisao hermeneutica. Quer

dizer a decisao que se toma eom fimdamento niima interpretagao.

Nesse acto come^a o homem a ter existencia\ a constrtiir a sua vida com a

interpretagno e a escola. Fa-lo-a ate morrer tisando ou rectisando as

possihilidades que Ihe oferecem ou Ihe impoem o meio familiar, a vizinhan^a,

a igreja, a escola, e os otitros circulos sociais cada vez mais amplos, a regiao, a

na^ao, o estado, os paises romanicos, a Etiropa, o Mundo.

De todos esses meios ele ja recebia antes de nascer e continuara a receber

infiuxos de codifica^ao comportamental de que nem sempre se apercebera,

nem sempre podera corrigir ou anular. Mas por sett lado, na medida da sua

interpreta^ao e da sua escolha, o individuo age sobre os varios meios da sua

condi^ao existencial, e podera extender a eficacia da sua ac^ao ate a maior

amplitude: a todo o mundo.

O mesmo acontece com os varios circulos comunitarios. Todos eles

recebem dos mais amplos os codigos e todos eles contra-acttiam, cooperando

com maior ou menor co-responsabilidade na constru(;ao de uma historia

comum.

A caracten'stica mais fundamental e mais distintiva da obra de Vitorino

Nemesio esta em que a sua linguagem e um discurso hermeneutico que tenta

expectativamente 2. decifra^ao dos vectores de auto-identificagao exaradas no sen

codigo genetico-existencial, considerado em toda a amplitude da proveniencia

dos seus componentes e da sua perten^a e participa^ao comunitaria.

Com fina penetra^ao anototi Rosa Goulart que nao e apenas um “processo

de auto-revela^ao e autognose”; mas com isso e para alem, o discurso poetico

nemesiano questiona-se a si proprio com a inten^ao heuristica de tapar ou ver

de si brotar aqtiela voz inconfundiVel que verifica a pessoalidade originaria e,

precisamente, porqiie o fez e enqtianto o faz, alcan9a a pureza do poetico. O
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verbo que o disser abrir-se-a na vocalidade do verbo primordial (Goulart 559).

A obra de Nemesio e a realiza^ao deste percurso hermeneutico,

memorativo, verificante e realizador do seu auto-fazimento em todos os

meios em que desde a infancia a sua existencia decorreu. Mas em todos estes

estadios da sua obra liteniria regressa, levado pela circularidade hermeneutica

do seu discurso, as origens arquetfpicas da sua familia e da sua ilha.

4. Exemplaridade conjuntural

Atraves da sua obra foi assim configurando espelhos a varios m'veis de

perspectiva que solicitam ao leitor a reHexao auto-perceptiva de si mesmo,

sitLiado aos mVeis correspondentes da sua propria existencialidade. Nesse

refiexo especular, um a^oriano sera tocado pela tensao de sugestividade auto-

perceptiva da circunstancialidade insular, das vicissitudes existenciais, da sua

condi^ao de portugues, da intimidade religiosa, etc.

Vejamos como ele proprio exemplifica esta exemplaridade.

Na programatica conferencia O Agoriano e os Agores menciona,

comprazivelmente, a opiniao de um dos membros do juri do Premio

Montaigne, atribuido a Vitorino Nemesio em 1974, relativa a interpreta^ao

de Lim romance que suponho seria A Varanda de Pilatos, publicado em 1926,

dois anos antes da conferencia:

Um ilustre hispanista, o Prof. Marcel Bataillon, lendo um romance de ac^ao

a^oriana pareceu-lhe que os Azores constiruiam uma especie de Portugal porque

receberam dele a torma e o pensamento qtiando Portugal na verdade era uma for^a

em marcha. Do sec. XVI para ca, e do nateiro insular que tern partido em

contribui(;6es de algum prego, quer em metal sonante a titulo industrial, predial

e SLintuario, quer em came e osso, ac(;ao e pensamento. (Goulart 137)

Desde 1928 ate 1978, Portugal passou por muitas vicissitudes historicas.

O seu territorio bcou reduzido ao Continente e as Ilhas do periplo existencial

do autor de Man Tempo no Canal. Os sistemas politico e economico sofreram

sismicas convulsoes.

Vitorino Nemesio elaborou a sua obra como um espelho em que os

Azores e Portugal inteiro se podem rever, reconhecer, avaliar e descobrir os

vectores do seu proprio historico fazer-se.

E uma urgencia historica, para o Portugal de hoje, ser visto e ser pensado

a luz dos parametros civilizacionais da mundividencia da obra de Nemesio.
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Nenhum outro escritor portiigues alcan^ou o nivel de vigencia de

historicidade conjuntural que hoje os estiidos nemesianos, assinados pelos

maiores nomes da hermeneutica literaria em Portugal, vem testificando. Ja

haviam dado idenrico testemunho, no ambito internacional europeu, os

nomes celebres que Ihe atribuiram em 1974 o Premio Montaigne.

A perfei^ao literaria, a amplitude historica, a prohmdidade filosofica, a

dimensao teologica, a perspectiva antropologica e a imensa riqueza humana,

exigem a ordena^'ao sistematica e o desenvolvimento metodologico que so nas

Liniversidades encontram os meios aptos e as condi^oes lavoraveis a realiza<;ao

do estudo que se impoe para a frui^ao oportuna nemesiana.

Alias, os melhores estudos sobre a obra de Vitorino Nemesio vem sendo

feitos em liniversidades portuguesas e em algumas estrangeiras. E entre todas

elas cabe a primazia a Universidade dos Azores. E por esta primazia presto

homenagem sincera de muita admira^ao e apre^o ao seu segundo Reitor, o

Senhor Prof. Doutor Machado Pires, ele proprio discipulo dilecto de

Vitorino Nemesio e um dos mais eruditos conhecedores da obra do seu

mestre, bem como um dos hmdadores e Presidente do SIEN (Seminario

Internacional de Estudos Nemesianos).

Notas

^ X° Aniversario da morte de Vitorino Nemesio—conferencia prolerida no Salao Nobre da

Camara Municipal de Angra do Heroi'smo.

^ “(Harvard)” e o que esta no texto.

^ Aeneada X: 808.

^ Jose Martins Garcia, Vitorino Nemesio— a Inz do Verho (Lisboa: Vega) 126.

Vol. V (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928).

^ Ibidem, nota (1).

^ Panorama 16/IV (1966). Transcrito em Criticas sobre Vitorino Nemhio (Lisboa: Bertrand,

1974) 62.

^ “Nemesio, o humanista—ponte entre as “duas culturas”: uma revisita^ao de Era do

Atomo, Crise do Homem,” Actas do Coloquio Internacional: Ponta Delgada, 18-21 de Fevereiro

de 1998 (Lisboa-Ponta Delgada: Edi(;6es Cosmos, Seminario Internacional de Estudos

Nemesianos, 1998) 539.

^ Eduardo Lotiren^o, “Nemesio Clown de Deus,” Coloqiiio/Letras A'8, (1979). Transcrito

em M. Gouveia. Vitorino Nemhio, estudos e antologia. Ed. Cit: 501-507.
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