
Viagens de Vitorino Nemesio pelo Brasil:

uma "ligao de historia entre sombras propfcias,"

ma non troppo...
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Resumo. Considenindo a intensifica^ao de transitos culturais entre

Portugal e Brasil em meados do seculo XX, interessa-nos perscrutar o

discLirso de Vitorino Nemesio acerca das rela^oes luso-brasileiras,

conjugado aos entornos geopoliticos e aos imaginarios culturais da epoca.

Examinam-se as ‘Heroes de historia que o Brasil Ihe sugere e, ate certo

ponto, desenvolve nas cronicas de O segredo de Onro Preto e outros caminhos

e de Caatinga e terra caida, assim como as “sombras propicias” e adversas

entrevistas, analisadas em cotejo com textos ensaisticos e epistolares.

Viajar pelo Brasil nao e so conhecer a maior tunda^ao de Portugal a distancia e

um pat's novo e imenso que originalmente se afirma sem renegar tais raizes: e criar

uma nova perspectiva da patria, no regresso.

Vitorino Nemesio

Em O segredo de Ouro Preto e outros caminhos e Caatinga e terra caida, Vitorino

Nemesio empreende uma singular leirura da historia e da cultura brasileiras,

que se desdobra em ensaios diversos, li^oes academicas e em materias de

jornais, radio e televisao portugueses. As fontes mais proximas radicam nas

inumeras viagens que realizou ao Brasil na decada de cinqiienta do seculo

passado, a par de informa^oes veiculadas nos orgaos de comunica^ao social e
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na correspondencia com intelectiiais brasileiros, sobremodo concernentes ao

intercambio cultural luso-brasileiro a epoca.

Enquanto literate, professor e publicista, Nernesio aglutina varies tipos do

intelectual classico ou tradicional, a que se reporta Bobbie. O historiador, o

bomem das letras, o “homem de culttira,” o “homem de ideias,” o

humanista— o pensador e o especialista, que se esfor^a por desvencilhar-se da

conditio de expert ou perito, mas igualmente investido a maneira dos

“promotores de consenso”—sao facetas exemplarmente construidas nos dois

livros de cronicas.' Em se tratando de cronicas de viagens, em especial atentas

a cultura e a historia, poder-se-ia pensar resultarem de turismo cultural

desenvolvido alem-mar, sem qualquer objetivo ou motiva^ao subjacente, o

que NemEsio proctira consignar no tom casual e no genero adotados. Em
Caatinga e terra caida, as imagens de “turista” e “etnografo amador”

reiteradamente cunhadas para si, enquanto viajor e cronista, corroboram a

ideia, indiciada na denomina^ao de “jornadas” adotada para O segredo de

Oiiro Preto. Nao obstante apresentarem-se em tempos diferentes, tais figuras
|

entrela^am-se a de “peregrine reinol da America,” com que ali se definira,

compondo um perfil misto de itinennicia, que configura um meio-termo

entre peregrina^ao e turismo, sustentado pela ideia de missoes a cumprir,

como tambem o lugar de onde fala: o ilheu, o reinol, o estrangeiro, em
;|

transito, consciente de um trabalho por realizar, que extrapola a cronica de
|

fates vividos, a mera reportagem ou as inclinagoes ficcionais.

As posicionalidades assumidas imbricam-se nas circunstancias das viagens
;j

de 1952 e 1958 e no grau de aderencia dos textos de Nernesio as demandas ]

polfticas, Lirgentes entao, qtianto aos lugares ocupados e pretendidos por
;j

Portugal e pelo Brasil no mapa-mundi dos poderes da epoca, que suscitavam
;|

diversos agenciamentos em torno das rela^oes entre os dois paises. Em tempos

de Guerra Fria EUA-URSS, face a politica de blocos desencadeada entre os
,|

paises europetis, a exemplo do Mercado Comum, a contrastante situa^ao

periferica comum a Portugal e Brasil apontava a alian^a por safda no sentido de :

visibilidade internacional e apoio. Apoio sobremodo estrategico para Portugal

j

diante da coetanea condena^ao mundial do colonialismo, que Ihe custara .

reiterados vetos ao ingresso na ONE) e pressoes, internas a organiza^ao, para

que reconhecesse oficialmente o sistema a que agonicamente se aferrava.

Nernesio, para alem da cronotopia atribuida por Bakhtin a literatura,

ainda mais evidente em cronicas e ensaios na indiciagao de tempo e lugar,

perfilha nesses textos a defesa correlata do estreitamento das rela^oes entre
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Portugal e o Brasil, Bern como contempla inreresses de difusao das culturas

brasileira e porruguesa, sob o prisma da internacionaliza^ao e da

modernizac^ao, que os respectivos governos almejavam. Nesses contexto e

subtexto, podemos enquadrar as “li(;oes de historia” acerca do Brasil em siias

rela^bes com Portugal e os Huxos de hivorecimento e dissonancia, sobremodo

reFerentes a colon izac^'ao, a emigrayao e ao intercambio cultural coevo.

Tais conexoes acentuam-se considerando-se as circimstancias de

patrocinio das duas viagens, de que resultaram as cronicas sobre o Brasil, nao

obstante o empenho de Nemdsio em deslocar on minimizar esse ponto de

partida, mantendo-o na sombra ou dele abstraindo apenas indices favoraveis,

procedimento prevalecente nos textos. Por sua vez, os bitos oferecem-nos a

oportunidade de uma leitura em suplemento, retirando das sombras mais

Lima ligao da historia recente do Brasil, se nao desenvolvida plenamente por

Nemesio, articulada a partir da sua obra e da sua presen^a no pais.

Na viagem de 1952 , de que resulta O segredo de Oiiro Preto, Nemesio

integrava a “missao cultural” enviada pelo governo portugues ao Brasil, sob os

auspicios do Secretariado Nacional da Informa^ao e da Propaganda, em que

se destacavam o ex-ministro de Salazar, Daniel Barbosa, o historiador oficial

do regime, Joao Ameal, e o escritor Aquilino Ribeiro. Nao obstante a

contesta^ao de redutos de oposi^ao ao salazarismo situados a esquerda do

espectro politico brasileiro e da comunidade portuguesa quanto a

legitimidade da representa^ao—representariam aqueles intelectuais a cultura

portuguesa ou o regime em vigor?— ,
divisando-lhe propositos e a^ao

propagandisticos, a exce^ao de Aquilino Ribeiro, Nemesio nega pretensoes

politicas ao grupo e direciona a viagem a conta do interesse pela cultura

brasileira—vetor que atravessa o livro de cronicas e lornece as questoes de

ponta dos textos— , a par da divulga^ao da produ^ao portuguesa atual:

apenas, estreitar, cada vez mais, os lac^os de cultura tradicionalmente existenres

entre Portugal e Brasil. A nossa missao nao tern qualqtier sentido politico, pois o

que desejamos e apenas entrar em contacto com o que o Brasil tern de mais

precioso: a sua cultura. Ao mesmo tempo mostrar, atraves de conFerencias, o que

tambem estamos Fazendo.^

A aproxima^ao cultural luso-brasileira e a dihisao do presente portugues

coadunavam-se na lorma^ao de consenso favoravel junto a sociedade e a

administra^ao ptiblica brasileiras, como o Itamaraty, divididas entre vertentes
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pro-lusitana, europeista-francofila e pan-americana em termos de alian9a e I

apoio. Na tradii^ao da viagem em cronicas divulgadas na mi'dia portuguesa

alem de editadas, o dispositivo desdobra-se sobre a sociedade portuguesa, '

marcada a epoca por fundas clivagens ideologicas, conferindo consistencia as
j

palavras de Fhomas Skidmore, tambem ele viajante estrangeiro interessado

pelo Brasil:

Uma das fontes mais valiosas para a historia das rela^oes internacionais . . . sao os

escritores eminentes que interpretam a importancia de outros paises para os seus

concidadaos. Por meio de seus argumentos, provocam debates e assim iluminam

o pensamento de sua sociedade—ou de sua elite. (33)
j

i

A viagem de 1958 vinculou-se ao convite da Universidade da Bahia, para I

permanencia em Salvador, segundo a praxe de cursos e conferencias do
|

intercambio cultural da epoca, que propriamente se configura como missao
|

cultural, mediante subsidios oficial e privado. As cronicas de Caatinga e terra

caida estao inequivocamente atreladas a viagem a outros estados brasileiros do
|

Nordeste e do Norte, financiada pela cadeia midiatica dos Didrios Associados, :

de propriedade de Assis Chateaubriand, entao embaixador do Brasil na ,

Inglaterra. Dilerentemente de O segredo de Ouro Preto, Nemesio ja nao
|

mantem reservas quanto ao patrocmio da viagem, definindo-a enquanto

“viagem de convite” em que reconhece o desiderato de “ver para contar,”

objetivado na produ^ao dos textos, sob uma especie de encomenda contida

nas expectativas:
'

I

Isto do ver para contar da a hospede e anfitriao, quando bons camaradas, a

naturalidade ideal da viagem de convite. . . A cadeia dos Didrios Associados de. Assis

Chateaubriand recobre o essencial dos itinerarios troncais do Brasil. Os seus
j

animadores, num alerta de postos, que tanto podem estar em Salvador da Bahia I

como na sede carioca, como na Embaixada de Londres, duplicam assim com

lorasteiros a vigilancia aos movimentos do grande pais em surto. {Caatinga 41) i

As iniciativas articulavam-se, entao, aos investimentos governamentais para
i

conferir visibilidade e reconhecimento internacionais ao Brasil sob a politica

nacional—desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que ampliava as

alternativas pelas quais—conlorme constata Skidmore
—

“[ejstados modernos

gastam grandes quantias de dinheiro para saber como outros paises os veem”
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(33). Nemdsio nao se mostrara alheio ao qiiadro, suscitando questoes

relacionadas com a eficacia simbolica e politica de ritos de instirui^ao e

discLirsos, conforme trabalhada por Bourdieu.^ For sob a ambigiiidade

prevalecente em sen discurso, apresenta os fatores em causa incorporando-lhes

a ambivalencia. Exprime a anuencia a contraparrida esperada, sublimando-a em

termos de hospitalidade e fraternidade: “como ha-de calar-se o estranho a quern

Lima hospitalidade fraterna abriu de par em par algumas das portas mais

af-errolhadas do ‘mundao’?” {Caatinga 4l). Ao retomar, em outra cronica, o

buo, desvela o utilitarismo, ao tempo em que legitima as intengoes traduzidas

por generosidade, sob vies conciliatorio das antigas rela^oes coloniais: “Tudo no

Brasil hospitaleiro se abre generosamente ao emboaba, muito mais se e homem

para vir contar o que viu” (196). A superai^ao de propositos politicos de hmdo

configLira-se como estrategia discursiva de Nemesio, assinalando a assun^ao de

uma propedeutica pessoal de nobilita^ao do pragmatico, assentada na logica do

espi'rito e da cultura.

Marcas de deslocamento e de denega^ao dos vincidos com a missao oficial

de 52 disseminam-se em O segredo de Oiiro Preto e outros caminhos e

imprimem-se na topica da peregrina^ao, em que o escritor afirma perseguir

objetivos exclusivamente iluministas da ordem das “humanidades.” Nesse

livro, Nemesio considera as viagens entre Sao Paulo e Bahia como “andadas

evocativas” e “jornada lusa” com expectativa de incorpora^ao e apreensao do

que Ihe e estranho, assim como as cronicas atinentes, registro de “impressoes

pessoais,” de uma “visao sentimental do mundo,” especialmente afeitas a

estabelecer correla^oes entre Brasil e Portugal (323-80). Afasta-se da

sobredetermina^ao politica em nome de projeto existencial em que as

preocupagoes nacionalistas impregnam-se de fluxos pessoais e culturais.

O distanciamento aprofunda-se em Caatinga e terra caida, por meio da

reiteragao obsessiva dos caracteres turisticos e etnograficos das viagens e

cronicas, embora Vitorino Nemesio exponha o mecanismo utilitarista que as

suscitara. A peregrinagao cede lugar ao turismo e ao olhar antropologico, sem

de todo excliu'rem-se. E curioso observar que, ja em O segredo de Onro Preto,

Nemesio falava, em ao menos uma passagem, de incursao turfstica, mas como

“fervor turistico” associado ao que denomina “a revela^ao da Baia” (273),

enquanto, em Caatinga e terra caida, ha uma ocorrencia tambem isolada de

“peregrina^ao” (184). No segundo livro, a enfase recai no aleatorio dos

escritos com relagao ao financiamento da viagem, dirigidos pela curiosidade

intelectual pela paisagem humana e fisica a sua volta, mantida a especial
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aten^ao pelas notagoes da presen^a de Portugal no Brasil. A independencia do
|

escritor consigna-se, afinal, na prodii^ao intermitente das cronicas, escritas, i

conforme as daras qiie as acompanham, entre 1958 e 1968, ano da
|

piiblica^ao.
j

Da leitLira dos dois livros, uma particular articula<;ao entre a “etica da
]

convic^'ao,” postulada por Weber, e uma “etica da aventura,” a que refere

Silviano Santiago (227), projeta-se enquanto eixo sobre o qual se move

Nemesio, que desloca a questao da responsabilidade nas rela^oes da

intelligentsia com os poderes institufdos, de inexeqiiivel univocidade (Bobbio
|

96-7). Enquanto intelectual, NemEsio orienta-se em conformidade com
|

principios cujas afinidades com os imaginarios iluminista e lusitano, de
{

incontroverso matiz colonial, continuamente explicita. Ao assumir-se como
j

intelectual portugues diante do Brasil, uma vez confrontado as demandas
|

historicas do sen pais no presente, Nemesio reivindica atraves do senso de
|

aventura—palavra usada em Caatinga (199), assim como “aventuras culturais”
|

definem-lhe os transitos, em carta a Hdio Simoes de 1974—ausencia de

compromisso, a par da identifica^ao com os antigos navegadores, cronistas e

bandeirantes da America Portuguesa, a um so tempo evocando e exaltando os

trabalhos de “descoberta,” conquista e ocupa^ao da terra, desdobrados na

imigra^ao portuguesa no Brasil.

Para quern declara a sua resistencia ao diario—e esses dois livros de

cronicas constituem-se tambem em dicirios de viagens— ,
em virtude de

considerar o discurso em primeira pessoa uma expressao nardsica {Segredo

273-74), a ado^ao do genero justifica-se pela importancia dos aspectos e

questoes trazidos a cena, que acaba por neutralizar a banalidade das viagens,

oil a inanidade sugerida por Valery Larbaud, “<? vao tmbalho de ver vdrios

paises' (Nemdio, Caatinga 101), com que parece advertir os seus leitores:

Estas coisas [...] so tern perdao, contadas, quando a siibstancia delas suscite um

interesse geral. E eu nao sei de experiencia mais lunda, para quern e portugues,

que contactar com um largo tro^o da terra e da historia brasileiras, que os nossos

maiores fizeram desdobrando-se num povo de incomensuravel luturo.

Tudo ali nos confirma e exalta a nossa esperan^a. E o que se tern dito e redito

em termos de palpite e instinto historico; mas, no vivido, e muito mais.

( Caatinga 4 1

)

A sua postura assenta numa especifica concep^ao de historia atrelada ao
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conceito de historia universal, rao eni voga em nieados do seculo XX e de

evidenres conota(;6es colonials, que, como hem assinala Silviano Santiago,

“gloriosamente [...] surge com o expansionismo europeu” (226), do qual as

viagens man'rimas portuguesas foram o prodromo. A historia por que se

orienta esta marcada pelas no^oes de continuidade e de harmonia, com que

se diluem os conHitos e neutralizam-se as diteren^as. Para Nemesio,

A grande iliisao do europeu e do proprio americano e supor que a America e total

e inexoravelmente “Nov^o Mundo.” [...] A historia e um processo subtil e

homogeneo que se ri da visao antitetica que dela tern o homem, desde Hegel.

Onde nos convem metodicamente ver contrastes, ela cultiva, afinal, a

contintiidade e a harmonia. {Segredo 362-3)

A SLia posi(j:ao traz a cena as palavras de Marilena Chain' acerca do discurso

uniformizador da cultural “O discurso sabio e culto, enquanto discurso do

universal, pretende unificar e homogeneizar o social e o politico, apagando a

existencia ef-etiva das contradi^oes e das divisoes” (52). Nao sendo essa a

inten^ao, da-se como tal o efeito alcan^ado.

Em O segredo de Ouro Preto, Nemesio modula-o atraves de Lima constante

“busca de correspondencias essenciais,” “especie de ‘correspondencia

baudelairiana de resposta e eurritmia” entre cidades europeias e brasileiras,

mais precisamente cidades portuguesas e brasileiras (362-63). O olhar

nemesiano sobre as capitals e cidades historicas visitadas prende-se

sobremaneira a aspectos que percebe e destaca em termos de similitude, a

guisa da continuidade de Portugal no Brasil, nao obstante admita diferen^as,

no mais das vezes consideradas adapta^oes.

Ja em Caatinga e terra caida, por sob o foco da emigra^ao portuguesa, o

dispositivo alarga-se atraves da desmedida aten^ao aos toponimos brasileiros

que evocam cidades lusitanas em terras de alem-mar, pela repeti^ao ou pela

afixa^ao de “Novo/nova” ao nome familiar, a exemplo cia expressao Nova Lusi-

tania. A topom'mia converte-se em um dos motivos tematicos mais recorrentes,

acompanhada quase sempre do elogio a “largueza de visao” do Marques de

Pombal pelo incentivo a difusao da lingua portuguesa na America, sem, no

entanto, em momento algum creditar-lhe o fato de a ter tornado lingua

ohcial, mediante decreto, em 1857. Os nexos politicos oficiais, na sombra,

em favor de efeitos.

SegLindo Nemesio, a historia apresenta-se ainda como a conjun^ao de
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heroismo, amor e pragmatismo {Segredo 124), elementos pelos quais procura

tanto legitimar a conquista e a ocupa^ao, atualizando-as nos nexos de

continuidade, como demonstrar a viabilidade de aproxima^ao com base nos

aspectos do passado, de qiie destaca a lingua. Por sob o suporte lingiiistico,

desvela-se o leit-motiv dos livros de cronicas e das proprias viagens: “Seus

Homes casti^os me bastam para a continuidade do fundo luso-brasileiro que

por toda a parte sondo,” declara Nemesio, referindo-se a imigrantes

portugueses que conhece no Ceara {Caatinga 111). No afa de perscrutar

indices de continuidade, que promove “a enfase nas origens, na tradi^ao e na

intemporalidade [como base de uma] identidade nacional representada como

primordial” (Hall 53), o discurso de Nemesio sobre o Brasil torna-se em

discLirso sobre Portugal, em termos do prolongamento da cultura nacional no

continente americano. Afinal, ambos os periplos sao apresentados com base

na afirma^ao da persistencia desse “fundo lusiada no recesso americano”

{Segredo 373), apontado como “o segredo” dos varios caminhos percorridos

ou intuidos, pelo qual define o Brasil na primeira obra.

Em Portugal e o Brasil na Historia, texto publicado no Brasil em conexao

com a primeira viagem, Nemesio trabalha a questao, projetando-a sobre as

rela^oes entre os dois povos e paises:

nao ha um brasileiro criado e formado por um “marinheiro” reinol, senao

iiLiclearmente um portugues que a America transforma em brasileiro dando-lhe

terra e vida, ensinando-lhe a humanar no sangue primitivo [...] Nao ha um pai

portugues e um filho brasileiro, mas um mesmo homem historico que meio

milenio de viagens, de planta^oes, de minas, de lucro, de doutrina, de guerra, teto

e amor, praticamente entregou a um destino proprio e pessoal, e que em nome do

fiat do Deus tino encarnado no extremo ao mare nostrum para o gesto de “zVc et

doceteS estara, creio eu, sempre aberto aos europetis que ca [no Brasil] cheguem e

queiram viver e procriar a lei das “terras da tarde.” (28)

A sLia posiqao contrap6e-se diretamente Eduardo Eourenqo em ensaios e

artigos das decadas de 80 e 90 a respeito do Brasil e das suas relaqoes com

Portugal. Nos tempos anedipianos de hoje, que abalam conceitos e verdades

absolutas, a sua escolha se faz pela tese do “parriddio simbolico,”

precisamente a imagem e a perspectiva literalmente rejeitadas por Nemesio:

“o Brasil parece assim cometer um parricidio, mesmo inconsciente, vivendo-

se, como realmente se vive, nos seus textos, nos seus sonhos, nas suas
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ambiyoes planetarias, como iima na^ao sem pai” {Nau 136).

O contronto com as posigoes de Vitorino Nemesio e flagrante.

Ciiriosamente, Lourenyo emprega expressoes ja utilizadas por Nemdsio, para,

no entanto, negar propriedade ao hito que encerram, o que nos sugere

ocLipar-se Louren^o, nos anos 80, com estabelecer dialogo com Nemesio

atraves da releitura da obra, a que responde, embora nao o cite textualmente.

As marcas de dissensao multiplicam-se e vem ao encontro das questoes em

tela. Para o ensaista portugues, “[a] comtinidade luso-brasileira e um mito

inventado unicamente pelos Portugueses. Nao e minimamente vivida do

oiitro lado do Atlantico, como pode se-lo a Commonwealth ou ate o conjunto

tormado pelas antigas colonias espanholas e a Espanba” (158). Nemesio, ao

defender a ideia de Portugal e Brasil constituirem “uma tinica na^ao expressa

em dois Estados,” associa-os ao mesmo dispositivo politico e cultural: “ja

agora como que numa so Commonwealth” {Problemas 21). Voltaremos ao

assLinto, mas por ora concentremo-nos em Nemesio.

Oscilando entre as concep^oes de “uma unica na^ao expressa em dois Esta-

dos” e de “dois paises que sempre formaram uma so patria historica” (“Bra-

sileiro”), por onde passa e para onde olha, Nemesio vera tra<;os da sua terra e

da sua gente. Institui um regime especular marcado pelo que chama “o milagre

da parecen^a” {Segredo 364), atenuado, em Caatinga e terra caida, pelo

reconhecimento da imaginagao “excitada pelo que trazemos submerso e amea(;a

sempre aflorar,” a redundar em formulas do tipo “lembra-me” ou “diria que,”

diante de ‘paisagens parecidas com as suas’ (122-61). A especularidade, no

entanto, se mantem.

Uma longa passagem de Caatinga e terra caida pode ser tomada como

emblematica da posi^ao nemesiana:

Chamarei sempre “Estrada da Nazare,” luso-brasileiramente, ao que as placas da

esquina me querem obrigar a dizer
—

“Avenida da Independencia.” Quern, no Para

ou algures, nao depende de que ou de quern? Parafraseando, embora para efeitos

diferentes, o artigo Nos, os portugueses de Raquel de Queiroz no Cruzeiro, direi

—

Nos, brasileiros—sempre que estiver no Brasil, mesmo que seja no Para e nao goste

de assai [sic] ... Mais ricos que os lusos sao voces, brasileiros, que nao precisam

por pe em Portugal para poderem ser e dizer-se, acumulando ou alternando: Nos,

portugueses; nos, brasileiros. Tudo e um.

Nao ha prova melhor dessa unidade transatlantica que esta Belem do Grao-

Para e ele mesmo ou o sen crisma: Amazonia. Tudo aqui htla de um povo que se
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bihircou ha seciilos e que ha cluzentos anos atrevidamente estampou a fraca

dimensao do dbjo na imensidao do Amazonas. Mais uns dois ou tres dias de

himiliaridade com Belem (tenho Bragan^a e Soure a poucas horas do hotel [...])

e estara urdida a trama de conspira^ao afectiva— , hrasileiros portugueses com

portugueses hrasileiros. Os que me fazem suhir o rio heroico. Qual? Ao longo de

Almeirim e SanrarcuTi diria que subo o Tejo; Oriximina e Parintins lembram-me

que estoLi no Amazonas. Na lingua que falo e aqui oiqo, qualquer nome me serve.

Estou em minha casa. (193)

Ctiriosamente, o Brasil construido por Nemesio suscita uma ironica

relaqao com os termos de teorias contemporaneas acerca da na^ao. Se

podemos ambiguamente sittia-lo entre as nogoes de “comunidade imaginada”

e “comLinidade imaginaria” de Anderson, acentLia-se o carater fictivo contido

na expressao “etnicite fictive,” por que Balibar define a “forme nation,”

produzida por uma “communaute de langue” e uma simbolica “communaute

de race,” que ressignifica os aportes nemesianos, para a afirma^ao de uma

identidade nacional a distancia, traduzida por transnacionalidade, atraves a

consrrugao de narrativas em que falar do Brasil torna-se em oportunidade,

pretexto e corolario para falar de PortLigal em sua permanencia dilatada no

mundo.

Para Nemesio, os nexos de unidade e desdobramento de uma

essencialidade lusitana no Brasil encontram ancoragem em substratos

historicos e lingiifsticos, a alargar-se na esfera das relaqoes pessoais calcadas na

afetividacie. A intercorrencia dos lexicos portugues e indfgena desperta-lhe

himiliaridade e estranliamento, qtie procLira deslocar ao tornar a diversidade

lingufstica irrelevante face ao sentiniento de ‘estar em casa,’ em termos

tanibem territoriais, devido a “unidade transatlantica” aventada, sentimento

esse retoniado de O segredo de Ouro Preto.

Em Cciatinga e terra caida, o “sentir-se em casa” articula-se com “a

sensaqao de despaisaniento,” que provisoriamente enfatiza enquanto padrao

comportamental de portugueses em transito pelo Brasil, desconstruindo-o a

niedida que envereda pelas cidades brasileiras, ganha familiaridade e,

sobretLido, se reconliece na paisagem e na popula^ao brasileiras. A expectativa

de urn sentimento de desterritorializa^ao, plausfvel em qualquer viajante, esta

em Nemesio associada a experiencia pessoal anterior, da qual retem sobretudo

traqos de siniilaridade relativos as cidades de acento lusitano mais ostensivo:

“Para o portugues de visita ao Brasil creio que ha uma especie de lei de
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despaisamento em latitude, urn certo sentimento de solidao crescente de sui

a norte. Mas so da Bahia para cima. Bahia e Rio de Janeiro dao a impressao

de estarmos em casa. E certo qtie Santos tambehiT (157).

A partir de Lima “geografia imaginaria,” ctijo lastro anterior o escritor

localiza no aprendizado na Universidade de Lisboa e, mais remotamente, no

imaginario porttigties sohre a antiga colon ia, Nemesio constroi para si urn

Brasil imaginado—qiie, alias, a ideia de na^ao comporta, como mostra

Benedict Anderson e o relativizam, em sentidos diferidos, Homi Bhabha e

Edward Said, por exemplo—
,

ponte entre urn “Brasil vago e lendario dos

porttigtieses modernos” e urn “Brasil consciente,” da aprendizagem formal:

“A minha Baia ainda e mais remota e iitopica que o Rio imaginario com qtie

chegiiei da Etiropa. Mas e talvez mais profunda no misterio entranhado em

que a imaginacao ma compoe” [Segredo 121-22).

A experiencia empirica de 1958 prolonga a componente imaginaria,

porem modibca a avalia^ao inicial. As diferen9as percebidas redimensionam

as ‘semelhan^as sonhadas’ de O Segredo de Onro Preto, estendendo-as ao

Norte e Nordeste brasileiros, ao tempo em que Ihes imprimem um vies mais

distanciado e, por vezes, crftico.

Consciente, talvez, do inusitado da sua aten^ao extreme em estabelecer

correlagoes entre Brasil e Portugal, Nemesio ja antes procurara atenuar

fantasmagorias coloniais e minimizar a propria pessoa e situa^ao, no terreno

contumaz da afetividade: “Mas eti nao sou nenhum exactor de quintos: sou um

pobre peregrino da America que o Brasil hospedou, fraterno” {Segredo 264). A
revelia das negativas, prevalece em Caatinga e terra catda a posi^ao nemesiana de

sentir-se a prolongar as viagens marftimas e terrestres do passado pela America

Portuguesa. “Tomando a serio e a fundo o meu papel de tal ou qual sucessor dos

exploradores pombalinos, mobilizei cadernos de notas e livros de inicia^ao no

trajecto. So nao levo biissola e quinino [...]” (217), diz Nemesio, com o humor

caracterfstico. Humor que se mostra exemplar em uma associa^ao ainda mais

remota:

Cumulo da presun^ao ou descaramento aventureiro—penso que a minha sensacjao

diante das canoas avan^adas no si'tio das barracas amazonicas me iguala aos pi lotos do

Infante rodeados de almadias no Zaire [...] Se hoje e tao facil set descobridor

brevetado quando se dispoe de um motor fluvial feito na Holanda, a oleos pesados!

(236 )
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1

As associa(j:6es do presente com o passado atravessam os dois livros de

cronicas sobre o Brasil. Nernesio anuncia-o desde a identifica^ao com Pero

Vaz de Caminha, escrivao e viajante como ele, tornado como parametro para

os trabalhos do presente, conforme sugerido em O segredo de Ouro Preto, as

associa^oes qtie estabelece com as entradas e bandeiras em Caatinga e terra

caida, interpondo-lhes as necessarias ressalvas:

E cerca de metacle desses itineraries heroicos que o mi'sero de mim vai fazer em

prosa correntia, depois de a ter feito comodamente ntim pequeno paquete

brasileiro [. . .] Tamanha distancia vai entre um explorador de selvas ou um pobre

e afoito emigrante da era dotirada da borracha e um mesquinho turista sequioso

de passar por coisas grandes com pequena despesa do seu corpo [...] ( 195 -96 )

Na assLin^ao das identidades de turista e “etnografo amador” de Caatinga

e terra caida (66-308), adensa-se o distanciamento com rela^ao ao entusiasmo

e a empatia do livro anterior, e em simultaneo o acusar e o desnudar das

ilusoes de percurso tornam-se objeto de diversas cronicas. Eco, talvez, da

posttira etnografica que afirma adotar, a “consciente ilusao consoladora” face

ao que considera continuidade e unidade entre Portugal e Brasil no primeiro

livro cede lugar a uma serie de “ilusoes europeias” em que reconhece o

etnocentrismo e procura de imediato desfazer, em termos do factual. O
cronista, que nos adverte da “facil emogao de explorador de fresca data” e que

afirma que “os meus vagares de pseudo-explorador tinham-me levado o

prisma” (204-32), entrega-se a um trabalho intermitente de acusar equivocos

de leitura e de expectativa, no sentido da impropriedade das suas dedu^oes e

do desconhecimento acerca do pais que percorre.

A cartografia imaginaria que tra^a, ao longo do distendido roteiro,

pontuado por describees de paisagens e figuras humanas, bem como pela

evocabao da abao colonizadora dos primeiros portugueses e aborianos que

haviam participado da construbao daquelas cidades, Nernesio interpoe

correboes as falacias ditadas pela imaginabao pessoal tanto quanto pelo

imaginario nacional portugues associado ao Brasil. O carater etnografico que

Nernesio ressalta em Caatinga e terra caida responde pela percepbao de “uma

nota humana e radicalmente brasileira [que] convida a moderar o animo

empolado de historia que nos arrasta ...” (119). Podemos relaciona-lo ao afa

com que o cronista relativiza a sua visao do pais: “E um mundo novo e virgem

que se estende sem fim; a sua uniformidade empolga-nos e engana. Se tudo
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parece igiial a vista do aviao planando, o contacto de terra ensina-nos o especial

e o diferente” (121).

As cronicas desse livro entreabrem-se a reaval ia^oes diversas, sobremodo

concernentes a clichAs e estereotipos sobre o Brasil, muito correlates, entao, se

nao ainda hoje:

As proprias planra^oes de cana [...] podem ao longe dar a ilusao europeia de

campos de pao em fins de Abril, on ... dos arrozais portugueses de Alcacer do Sal

on de Maiorca.

Mas nao comparemos o incomparavel. So lestejo com isro o fim da minha falsa

ideia de qiie tudo na pele do Brasil seja o coqueiral sem fim de certas praias do Leste,

oil o ralo capim que mal disfarga a imponencia cristalina das montanhas mineiras,

a que eu reduzia ate ha pouco a minha experiencia paisagistica no Brasil. (61-2)

O rigor que demonstra nas descri^oes e na rememora^ao historica de fatos

da ocupa^ao da America Portugtiesa, apresentados pelo crivo dos exitos

alcan^ados e da celebra^ao reiterada dos nomes ilustres, conhecidos oti nao,

coaduna-se com a recorrente admissao de desconhecimento com rela^ao ao

Brasil. Nemesio, sem excluir o chiste, assinala o seu caso pessoal, mas torna-

o extensivo aos seus conterraneos, enquanto tendencia geral, associada ao

descompasso entre a^ao expansionista e conhecimento conseqtiente:

Este Brasil imenso, tentacular, nao se deixa reduzir assim facilmente a esquemas,

a zonas disto e aquilo [...].

Eu quis por uma certa ordem geografica nos mens ablativos de marcha sobre

o Nordeste e o Norte brasileiros: esclarecer os mens ouvintes sobre dias amenos e

dias torridos [...]. Nao passei do termometro!

Nos, portugueses, sabemos tao pouco do mundo que ajudamos a crescer!

Bragan^a, Soure, Obidos, Santarem, na Amazonia! Que quer isto dizer?—Quer

dizer que Pedro Teixeira chegou de Belem do Para a Quito— , e que eu vou a

Belem do Para mas nao como ovos de tartaruga [...]. {Caatinga 54-5)

A despeito da facecia final que parece diluir a importancia do assunto, em

consonancia a trivialidade que procura imprimir as cronicas junto aos

receptores, Nemesio atribui a questao um valor nuclear. Da consciencia

pragmatica das dificuldades apostas ao conhecimento de um pais, onde

melhor divisariamos limites epistemologicos, Nemesio aponta por censuravel
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o desconhecimento portLigLies sobre o Brasil, por vincular-se a historia

kisitana em sens arireos tempos, inclusive aceitando a nao contrapartida

brasileira:

O porrugues nao traz a historia do Brasil em dia, como o brasileiro em geral pouco

sabe da nossa. Mas tais casos nao tern a mesma gravidade. Se o homem do Brasil

se afasta das suas raizes historicas, talvez alegiie que a fronde ja Ihe da bem “o que

hrzer.” O de Portugal nao tern desculpa, pois que o Brasil e em larga parte o seu

leito; e, quanto ao achamento e primeiras devassas, sua obra capital. {Caatinga 149)

Nesse sentido, o cotejo com Edtiardo Louren^o mais uma vez se impoe ao

leitor de hoje e torna flagrante a diferenga dialogica dos posicionamentos.

SegLindo Louren^o, “Contam-se pelos dedos de Lima so mao os portugueses

c]Lie sabem ate que ponto o Brasil e um pais para quern Portugal e um ponto

vago num mapa maior chamado Etiropa, ou vaga reminiscencia escolar do

sftio donde ha seculos chegoLi um certo Alvares Cabral” {^Naii 135). Em textos

nos quais examina “imagens e miragens da lusofonia’ em termos de

ressentimento, disparidade de discLirsos e unidade lingiifstica, acusa uma

“espessa—e, na aparencia, escandalosa—rasura da nossa [portuguesa]

existencia e da nossa ‘importancia na consciencia do brasileiro comum” (135),

atitude que estende a parte da intelectualidade brasileira no discurso cultural

sobre Portugal, atribuindo-a a demandas identitarias amplificadas. Pelas ligoes

e testemunho de Nemesio, em meados do secLilo passado esse quadro talvez

nao se evidenciasse, e a cena da epoca ainda comportava o dispositivo inverso,

objeto de uma leittira talvez demasiado compreensiva quanto aos brasileiros.

Em Caatinga e terra caida, o desconhecimento acerca do Brasil sera

continuamente trabalhado por Nemesio, com relagao a diversos estados

brasileiros, como Ceara e Maranhao, e conjtiga-se a enganos de uma visao

preestabelecida e fundada em lusitanidade e uniformidade, que seria

contraditada pela diversidade ffsica e cultural a stia volta:

Cheguei a Sao Luis do Maranhao com a minha “ideia feita”; mas nao acertou bem.

Aqui, a “ideia” era vigorosamente uma imagem, uma vista previa da terra, que so

laltava conterir para me situar.

Mas a genre, sem querer, arredonda o que desconhece. Fiz desses topicos de

turismo um cromo de lachadas amplas e enramadas de loi^a azul, um postal de

Lirbanismo evocativ^o dos chamados “tempos que nao voltam.” E ai e que me enganei!
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As cidades vivas nao sao os piiros miiseus de estilo qiie o abuso da cultura nos

leva a conHgiirar. Mesmo quando sao terras mortas, no nobre sentido de

conservarem os tra(;os vetustos com resolura indiferenc^a a febre de mudar, acabam

pot deixar-se moldar por necessidades e caprichos, inscrevendo afinal mil variances

do gosto e da pressao economica. Assim Sao Lnis do Maranhao. (133)

Assim tambem, cliriamos, o Brasil. Sob a pressao cie necessidades e

mudaiKjas varias, os postais evocativos da a^ao colonial c]ue Nemesio nos

oterece arualizam-se na leirura da emigra^ao porruguesa para este pais,

secLindacia pela topica das rela^oes culturais kiso- brasileiras a epoca. Por

intermedio das suas palavras, como num ecra, episodios da historia de

Portugal na America reencenam-se diante dos receptores e entrela^am-se a

recente historia do Brasil inciependente, no testemunho in loco da presen^a

diasporica de portugueses nos mais ciiversos e distantes rincoes brasileiros.

Marques de Pombal, Martini Moreno, Pedro Teixeira, Caetano Brandao,

Mendon^a Furtado, Mota Falcao somam-se a recentes imigrantes e

companheiros de jornada, na rememora^ao que, alem de veneer o plausiVel

esquecimento, torna presente em portugueses e brasileiros a relevancia dos

esfor^os empreendidos e por desdobrar-se no campo das rela^oes

internacionais.

No tratamento reservado ao movimento migratorio, a perspectiva

celebratoria e sublimada persiste, em sintonia com a apologia subliminar do

estreitamento dos vmculos historicos no presente. Nemesio ressalta, dentre os

imigrantes lusos e descendentes com que se defronta, os contatos com

homens do povo e figuras proeminentes na terra de ado^ao, destacando a um

so tempo o trabalho cotidiano das comunidades e as iniciativas de vulto que

alcan^aram sucesso aquem-mar, com o foco na contribuigao dada ao

desenvolvimento local:

Com o Consul vinha uma velha figura da colonia, o Comendador Dias Pais,

agente consular tambem de umas duas reptiblicas limi'trofes e incansavel cicerone

de portugueses arribados. A stia casa comercial, lembrando o trato maritimo do

nosso Cais do Sodre, entremostrava o que fora o nosso papel de fomento no porto

de Belem, depois que estancara a ocupa^ao pombalina ao longo da bacia

amazonica. A dele, portugues do termo de Sintra, e as de outros casti^os obreiros

ainda presences no esfor^o luso-brasileiro para rotear a Amazonia. (196-97)
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A consciencia desses esfor^os parece obliterar os sacrificios em nome dos

resLiltados ou dos sentimentos de conrinuidade e unidade entre os dois povos.

Iliistra-o a larga a passagem em que constata que “o Minho tambem se

dessangroLi ate aqui”—o verbo adquirindo dois sentidos— ,
desloca a questao

para a supremacia dos vianeenses em Pernambuco, para finalmente concluir

com urn “Pois se somos todos um!” {Caatinga 125-26).

Os constrangimentos vivenciados pelos imigrantes portugueses

restringem-se a enfoques transversais. Em O segredo de Ouro Preto, limitam-se

a rejei^ao do emigrante pelo portugues de casa (129), enquanto Caatinga e

terra catda apresenta flagrantes, a bordo, de uma “sub-humanidade

emigrante,” soma de desterro, pobreza e ambi^ao (287-89), sem distin^ao de

origem, ponttiados pela intuigao das priva^oes e prova^oes vivenciadas, entre

o “evocar fundoes historicos de uma vida que ja os aguilhoava e premia” e o

pedir “ao Deus das selvas um pouco de paz e seguran<;a na sua imola^ao a

cobi^a” (204).

Em contraponto a esse movimento de marginaliza^ao e diferen^a, persiste

a no^ao da conrinuidade, que Nemesio assinala ao afirmar que “o imigrante

portugues continua o papel pombalino do demarcador pioneiro” {Caatinga

224), com o que procura resgatar a perda do protagonismo dos tempos

coloniais. Apesar de reconhecer a decadencia dos antigos focos migratorios, a

par da pobreza da vida nessas localidades, Nemesio escolhe advertir os seus

receptores em tom peremptorio: “A corrente de emigra^ao, se afrouxou, nao se

estanca” (225). O discurso de Nemesio busca “[equilibrar-se] entre a tenta^ao

por retornar a glorias passadas e o impulso por avan^ar ainda mais em dire^ao

a modernidade,” procurando contornar “o elemento regressivo, anacronico, da

estoria da cultura nacional” (Hall 56) atraves da translagao espacial da

categoria da transnacionalidade, por que intenta atualiza-la pela afirma^ao da

sua insergao no presente da cultura outra, em simbiose tal que exalta

perspectivas de vitalidade, modernidade e prosperidade em termos da alian^a

valorada.

A Ease com que qualifica a fixa^ao portuguesa no Para estende-se ao resto

do pais, ao tempo em que exprime o sentimento pessoal de Nemesio com

relaq:ao ao Brasil: “O luso chega ao Para, toma a montaria, prospera, as vezes

encanta-se, e fica” (224). A simpatia e empatia que externa em seu discurso

tornam-se correlatas desse encantamento, em parte atenuado face a leitura

comovida e entusiastica realizada em O segredo de Ouro Preto, a medida que

o tedio, o desconforto e o afastamento urbano aproximam-se da satura^ao.
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aincia assim encontrando animo para converter as sombras do percurso em

cenas de Himes dignos, como ele proprio aHrma, de Wiilt Disney (228), ainda

qne relativize o qiiadro, advertindo qne “[n]em tudo e o paraiso a technicolor

que as minhas descricj'oes acusam” (299).

Nemesio mantem-se em especial no campo da afetividade e do interesse

quando as suas reHexoes ocupam-se das rela^oes entre os dois paises,

diretamente ligadas ao intercambio cultural que protagoniza. Em O segredo

de Oiiro Preto, Nemesio registra o extraordinario incremento que se verifica

nos anos cinqtienta, envolvendo “intelectuais e homens de ac^ao,” sob o

prisma do convivio social e humano:

O convivio entre portugueses e brasileiros nunca loi, ao mesmo tempo, tao

intenso e menos prevenido do que e hoje. Refiro-me sobretudo as rela^oes entre

escrirores, cientistas e tecnicos—ou sejam os homens que, por antecederem os

contactos pessoais de presen^a com trocas de escritos e pianos calmamente

pensados, objectivos, tern melhores condi^oes para virem a encontrar-se num

terreno de trato desbravado. (29)

Na avalia^ao da cena cultural perscruta um “idilio que parece comegar,”

em contraponto aos entraves existentes. Ao reconhecer notas dissonantes ao

imaginario luso-brasileiro da epoca
—
“O aumento das rela^oes de cultura

entre Portugal e Brasil poe problemas prementes que, paradoxalmente,

encontram solu^oes imediatas contrarias ao espirito de alian^a,” afirma

Nemesio na cronica “As resistencias” (Segredo G7 )— , o escritor, a par da

enumera^ao dos problemas alfandegarios e cambiais irremoviVeis de

imediato, propoe modos de enEentamento no campo academico, mediante a

incorpora^ao, na historiografia lusitana, da historia do Brasil e, no ensino da

lingua portuguesa em Portugal, da literatura brasileira.

Nesse mesmo periodo compromete-se no apoio a iniciativas de

aproxima^ao entre os dois paises, dentre as quais avultam os coloquios

internacionais de estudos luso-brasileiros, corolario do projeto e pedra de

toque da comunidade luso-brasileira perseguida por segmentos da

intelectualidade de ambas as margens do Atlantico. Nemesio emprestara sua

voz a divulga(;ao do IV Coloquio, realizado em 1959 em Salvador, assim

como se reportara ao primeiro evento da serie ocorrido em Washington em

termos elogiosos pela contribui^ao que prestavam ks rela<;6es bilaterais em

cena.
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Sintomaticamente, no inicio da decada de sessenta, em meio a produ^ao

das cronicas de Caatinga e terra caida, Nemesio dara tesremunho da

interrup(
5

:ao do projeto transnacional que o norteara. Na carra a Helio Simoes

do “dia do Natal 1961,” o entusiasmo com que se entregara as missoes

culturais—e o distingue no estoque de discursos culturais portugueses sobre

o Brasil—cede a recorda^ao nostalgica, que da conta do cancelamento: “Este

ano de 58, gramas a si, foi dos melhores da nossa vida. Sossego, companhia

iraterna, as “entradas” do Nordeste brasileiro e as “montarias” do Amazonas.

Foi o meu canto de cisne glob-trotter

O desalento pessoal que externa estende-se ao abalo das coordenadas de

for^a em Portugal, com a deflagra^ao das guerras de libertagao na Africa e a

perda de Goa para a Uniao Indiana de Nehru:

aparecen p''. ca ? A pergunta e quase absurda, dados os tp^ q. correm. A velha

Lusitania e golpeada a toda a orla do orbe ... Primeiro, Angola; agora, p^. sp*"^.

Goa. Eli sei q. sao contra-golpes da Historia niveladora. Mas, pelo menos, o modo

como a Comunidade se esboroa doi a nossa cria^ao numa utopia q.,

decididamente, so podera subsistir num saudosismo livresco.5

Para quern se mostrava especialmente afeito a aspectos da cultura e

‘historia do Brasil que o tocavam e comoviam’ sob a perspectiva de uma “nova

e comum Lusitania,” a ponto de pedir “Nao estraguem o meu sonho pessoal

da Nova Lusitania!” {Caatinga 135-58), as amea^as ao imperio portugues

somadas a retirada do apoio brasileiro com a politica externa independente

do Governo Janio Quadros signihcavam, para alem do suposto nivelamento

historico, o encerramento de um ciclo nos anos cinqiienta, cujo perfil permite

designa-los como “a ‘decada-sintese’ da relagao especial” entre os dois pafses

(Menezes 36).

Em SLia obra, Nemesio, como poucos, oferece-nos um painel dessa epoca

e dos modos pelos quais as relacoes entre Portugal e Brasil encontraram

momento de maior ressonancia, a que o escritor prestou dtiplice

contribuigao, enquanto protagonista e observador, a flagrar e exprimir com

intensidade, empatia e virtuosismo exemplares. A altura das suas qualidades

de poeta e hccionista, Nemesio conhgura-se como referencia obrigatoria aos

estudos correlatos a ambos os pafses em meados do seculo XX, pelo que revela

dos transitos culturais e do imaginario portugues sobre o Brasil, por entre

ligoes de historia carregadas de sombras propfcias e adversas, projetos, dilemas
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e resistcncias, ambigiiidades e ambivalencias, que ainda boje fazem valer sua

For^a alem e aqucdn-mar.

Notas

^ Urili/.amos a tipologia proposta por Bohbio, tomando-lhc as expressoes, iiomcadamcntc

pclo quc susrem de convcrgcncia com o imaginario accrca dos papeis do intelecrual quc sc podc

I
Hagrar na cpoca c no discurso cic Virorino Ncmcsio. Cf. cm especial, 67'90; 109-39.

^ Intelighic'ur. 521-22. Para o esrucio da polemica deliagrada pela Sociedadc Paulista de

' E.scritores e pela revista Anhembi, cm eco ao jornal Correio da Manha, do Rio de Janeiro,

I
contraposta a receptividade dos meios academicos mais a direita, com a explicita(jao dos

questionamentos, cf. ainda o editorial Militarismo: 415-18.

Para as qtiestoes em tela, cf em especial, a parte II “Lingtiagem e poder simbolico”: 89-

; 147 .

^ Carta 1961, material de arqtiivo. Apesar das palavras de despedidas, Nemesio ainda

visitara por varias vezes o Brasil, assim como outros paises, conlorme consabido e ciocumentado

na mesma correspondencia depositada no Arqtiivo Helio Simoes, prolongando as aventtiras do

globe-trotter ate proximo a morte.

I A transcriijao do excerto da carta, ja referencializada na nota anterior, procura registrar o

formato original, com abreviattiras e rasuras, a exce^ao da lorma “q.,” linhas 1, 3 e 4, abreviada

no mantiscrito por urn pec]ueno traCyO mantido em suspenso, que nao podemos reprodtizir por

falta de recursos graficos.

Obras Citadas

Andenson, Benedict. Na^ao e conscihicia nadonal. Trans. Lolio L. Oliveira. Sao Paulo: Atica,

1989.

Bakthin, Mikail. “Formas de tempo e de crondtopo no romance—ensaios de poetica historica.”

Qiiestoes de literatum e de esteticn (a teoria do romance). Sao Paulo: UNESP/Hucitec, 1990.

Balibar, Etienne. “La forme nation: histoire et ideologie.” Race, nation, class: Les identites

ambigues. Ed. Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein. Paris: La Decouverte, 1990. 1 17-

43.

Bhabha, Homi K. O local da cidtiira. Trans. Myriam Avila, Eliana L.L. Reis e Glaticia R.

Gonsalves. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, 1998.

Bobbio, Norberto. Os intelectuais e o poder: duvidas e op^oes dos homens de cultura na sociedade

contemporanea. Trans. Marco A. Nogtieira. Sao Paulo: Editora da Universidade Estadual

Paulista, 1997.

Bourdieu, Pierre. O que falar quer dizer: a economia das trocas lingiiisticas. Trans. Wanda

Anastacio. Alges: Difel, 1998.

Chauf, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 6' ed. Sao Paulo:

Cortez, 1993.

Hall, Stuart. A identidade cidtural na p6s-modernidade. 4' ed. Trans. Tomaz T. Silva e Guacira L.

Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

“Inteligencia porttiguesa e salazarismo.” /<7;7?rz/ de 30 dias. Anhembi 18 (1952): 519-26.

MARIA

DE

FATIMA

MAIA

RIBEIRO



338 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 1

1

l.ourcn^'o, Eduardo. A nau de Icaro seguido de Imagem e miragem da lusofonia. Lisboa: Gradiva,

1999.

Mcnc7.cs, Pedro Ribciro. “As rclac^oes entre Portugal c Brasil—uma pcrspecriva pessoal.” Via

Atldntica 1 (1997): 28-39.

“Militarismo, hizilanientos, racismo c intcligcncia portuguesa.” Editorial Anhembi 18 (1952):

409-18.

Ncmesio, Vitorino. “O ‘brasilciro.’” Panorama 6 (1957).

. Caatinga e terra caida: viagens no Nordeste e no Amazonas. Lisboa: Bertrand [1968].

. Carta a Hclio Simdes. Lisboa, 25 Dezembro 1961. Art]uivo Helio Simoes. Associa^ao

de Salvador, Brasil. AHS-CA, doc. 1329, pasta 031.

. Carta a Helio Simoes. Lisboa, 20 Novembro 1974. Arquivo Helio Simoes. Associa^ao

de Salvador, Brasil. AHS-CA, doc. 1338, pasta 031.

. Portugal e o Brasil na historia. Rio de Janeiro: Ministerio da Educa^ao e Saude, 1952.

. Problemas universitarios da comunidade luso-brasileira: ora^ao de sapiencia

pronunciada na sessao solene de abertura das aulas da Universidade de Lisboa em 16

OLitLibro de [1956?]. Anudrio da Universidade de Lisboa 1954-55: 5-21.

. O segredo de Ouro Preto e outros caminhos. Lisboa: Bertrand [1954].

Said, Edward. Orientalismo: o Oriente como inven^ao do Ocidente. Trans. Tomas R. Bueno. Sao

Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Santiago, Silviano. “Por que e para que viaja o europeu?” Nas malhas da letra. Rio de Janeiro:

Rocco, 2002. 221-40.

Skidmore, Thomas. O Brasil visto de fora. Trans. Susan Semler et al. Sao Paulo: Paz e Terra,

1994.

Maria de Fatima Maia Ribeiro e Professora Adjunto de Literatura Portuguesa da

Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Letras, area de concentra^ao Teoria da

Literatura; Doutorado em Comunicaqao e Cultura Contemporaneas, Faculdade de

Comunicagao da UFBa, com a tese “IV Coloquio Internacional de Estudos Luso-

Brasileiros: rela^oes culturais, identidade, alteridade.” Atividades de ensino e pesquisa

vinculadas as literaturas de Lingua Portuguesa, no campo da Literatura Comparada, com

enlase nos Estudos Culturais e no trabalho com acervos documentais. Responsavel pela

organiza^ao e guarda do Arquivo Helio Simoes (espolio particular) e do fundo Docu-

menta(;ao do IV Coloquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (UBa/UNESCO,

1959). Publica^oes em livros e periodicos nacionais e estrangeiros acerca das rela^oes

culturais entre Brasil, Portugal e os pai'ses alricanos de lingua oficial portuguesa na

contemporaneidade, assim como sobre as literaturas portuguesa e angolana. Vice-

presidente do SIEN (Seminario Internacional de Estudos Nemesianos) para o Brasil, entre

2000 e 2003. E-mail: fatimari@ulba.br




