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Resumo: O artigo analisa a resistencia angolana manifesta na literatura

produzida por nativos mestizos e africanos no irn'cio do seculo XX. O
conteudo do nacionalismo “assimilado” e examinado atraves de dois

exemplos de Antonio de Assis Junior: Relato doa acontecimentos de Dala

Tando e Lucala (1917-1918) e seu romance O Segredo da Morta: Romance

de costumes angolenses (1935).

A introdu<;ao da linguagem escrita ocidental na Africa foi um dos elementos

mais perturbadores da domina^ao europeia sobre diversos povos do continente.

Artefato tecnico de fortes conteudos ideologicos, a escrita foi o suporte para a

delimitat^ao das fronteiras entre a civilizatjao europeia e as culturas “autoctones.”

Alias, como instrumento de poder e utensi'lio belico, a escrita europeia

reconstruiu sua Africa: delimitou fronteiras internas, catalogou ritos e cren^as,

selecionou a memoria. Do mesmo modo que na America, a escrita da historia

foi operada por uma a$ao que visava silenciar as expressoes dos sujeitos a quem

se referia, tornava inertes os corpos sociais que examinava e pretendia inscrever

seus tra^os culturais, tornando passivos seus dominados (De Certeau 2-27).

O processo colonial com os seus modelos “civilizadores” transformou o fio

condutor da transmissao da memoria, sedimentado pela tradi^ao oral. A
educa^ao moderna, nesse sentido, principalmente nos centros urbanos, estava

em consonancia com o projeto de assimila^ao proposto pelas metropoles e

nela se sustentava a ideia de uma primazia da cultura ocidental. Mas a ideia
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de Africa apresentada, sob o filtro do Ocidente, como um todo indiferenciado,

opoe-se a sua complexa realidade. Por um lado, o nacionalismo dependente

de modelos sociopoliticos, desenvolvidos alhures e a utiliza^ao dos elementos

do conquistador em sua cultura. Por outro, a resistencia ao projeto ocidental

de domfnio cultural, a reavaliac^ao do projeto colonial de assimila^ao e a

reconstru^ao da identidade africana. A resistencia a domina^ao externa

opera-se, assim, no campo da ambivalencia. Essa ambivalencia se manifesta

no dilema do proprio tempo em que a historia da Africa deve ser inserida. A
escrita da historia ordena e explica os atos coletivos, conforme um conceito

de tempo e dura^ao propriamente influenciado pelas referencias judaico-

cristas.

Dentro do universo da oralidade africana, as formas vitais vibram na

palavra, elemento de origem sagrada, mas que se encontra intimamente

relacionada com as atividades cotidianas. A palavra e, ainda, instrumento de

praticas poh'ticas, uma vez que as decisoes da farmlia e da comunidade, em

muitas na<;6es africanas, sao tomadas em conjunto mediante discussao e

exposi^ao das questoes. Nesse sentido, sua capacidade de comunica^ao possui

essencia diversa daquela proposta pela escrita (Leite 106).

Renovar o tempo tradicional a partir da ado^ao do tempo historico,

valorizar e incorporar o passado, contestar a suposi^ao da superioridade

cultural ocidental, legitimar um discurso comum e acessfvel que fosse

produto do encontro entre passado tradicional e presente colonial e nao

simplesmente a continuidade de um, ou a intromissao do outro. Tal e a tarefa

das elites nativas angolanas, que passaram a ocupar as reda^oes e os cfrculos

editoriais como trincheiras de luta emancipatoria, conferindo a literatura

uma responsabilidade politica.

As decadas situadas em torno da transi^ao dos seculos XIX e XX
evidenciaram transforma^oes que devassaram todos os setores da sociedade

angolana. Mudan^as estas, registradas pela literatura produzida pelas elites

nativas, mas que tambem modificaram essa literatura. Tais fenomenos

historicos, ao mesmo tempo em que eram registrados pela literatura,

apontavam para outros modos de observar, compreender e exprimir. A
percep^ao da experiencia historica imprimiu a produ^ao literaria uma

apreensao voltada para os processos de mudan^a, insatisfeita quanto ao seu

destino e ansiosa por assumir a sua condu^ao. A cria<;ao literaria estava colada

a historia e sob essa atmosfera, servir as letras tambem significava ser atrai'do

para uma atua^ao cfvica. Paralelamente a literatura passou a ser veiculo de um
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projeto nacional. Nesse sentido, a literatura nao se constituiu como

ferramenta passiva somente para a instruqao ou divertimento do publico.

Mas, se estabeleceu como um ritual complexo que, se devidamente

conduzido, tinha o poder de construir e modelar simbolicamente o mundo,

a na^ao.

A evolu^ao historica das elites nativas de Angola constitui um dos

elementos-chave para a compreensao da historia angolana nas ultimas

decadas. Elites que se desenvolveram durante varios seculos de intera^ao entre

europeus e africanos e que ao longo do seculo XIX sofreram uma deteriora^ao

geral, de estatuto e de oportunidade. Na altura, parte delas, principalmente,

as elites negras e mesti^as, tentou uma mobiliza^ao em defesa de seus

interesses contra a progressiva marginaliza^ao economica, social e politica. O
registro escrito do seu pensamento estendeu-se, aproximadamente, por duas

gera9oes, entre as decadas de 1870 e de 1930, momento em que a censura

colonial proibiu definitivamente a livre expressao.

Nossa aten^ao se volta justamente para o pensamento das elites nativas

negras e mesti^as e as formulates de um discurso unitario, num contexto

adverso, ou seja, as tres primeiras decadas do seculo XX. Nesse sentido, a obra

literaria do intelectual angolano, Antonio de Assis Junior (1877-1960), se

torna fundamental perante a profusao de textos com pendor propagandistico

do colonialismo portugues, especialmente a partir do lan<;amento dos

concursos de literatura colonial. Para alem de sua obra literaria, seu nome se

inscreve nas lutas e reivindica^oes republicanas, tambem designadas como

movimentos nativistas.

Partimos da perspectiva de que a gera^ao de Antonio de Assis Junior viveu

e escreveu num mundo de intensas transi^oes (geografica, politica, social,

cultural, mental), onde privado e publico, passado e presente, mental e social

se desenvolveram numa dinamica de fronteira. Viveu numa sociedade

colonial cujo carater mestizo estava esvaziado de legitimidade para referencias

de identidades afirmativas, uma vez que as referencias de positividade e

afirma^o eram pautadas pela qualidade “superior” do branco. Nesse sentido,

as sociedades constituidas no ambito dessas relates—em condi^oes de

domina^ao colonial—criaram uma dificil defini^ao de sistemas de auto-

representa^ao.

A Europa, ao mesmo tempo em que levava tecnicas e inven^oes aos povos

subjugados, os punha em contato com seu repertorio conceitual, seus pre-

conceitos, suas idiossincrasias, no que se referia tanto a ela propria, quanto
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aos povos colonizados. Esses ultimos, alem terem sido privados de suas

riquezas, de seus territories e do produto de seu trabalho, tiveram que

assumir como sua, uma representa^ao que era na verdade, um reflexo da

cosmovisao europeia que considerava racialmente inferiores os negros e os

mestizos. Nem mesmo as elites nativas letradas, puderam fugir desse rolo

compressor ideologico.

A constru9ao do imaginario colonial transformava diferen^as em valores,

tendo como fio condutor o racismo que permeava todos os dominios desse

imaginario e o “ocidentalismo,” como sua metafora de superioridade,

construfda e reconstruida ao longo da historia. 1 A Africa seria o espa^o colonial

do silencio (sem pensamento, sem ciencia, sem filosofia) que a civiliza^ao

ocidental teria que conquistar, superar, dominar, desprezando todos os

conhecimentos que nao se ajustassem ao modelo autodefinido, encarcerados

eternamente sob a defini^ao de tradicionais, folcloricos, exoticos,

insustentaveis. Deslocando os povos africanos, com outras logicas de

conhecimento e outras historias, para as margens da razao crista e ocidental.

Para as margens da Historia.

Como resultado de um processo iniciado na segunda metade do seculo

XIX, as elites nativas negras e mesti^as angolanas chegaram na decada de 30

do seculo XX expropriadas de seu estatuto politico, social, economico,

cultural. Diante da hegemonia europeia, os nativos orbitando a volta das

elites mais antigas, foram relegados a situa^ao de indigenas a medida que se

institucionalizava a distin^ao legal entre estes e os nativos assimilados, mas

tendendo-se ao tratamento inferiorizante a todos os angolanos. Essas elites

tentaram reagir de diferentes formas a mudan^a do seu estatuto. Sem

possibilidades de interven^ao na administra^ao, se voltaram paras as

atividades em organiza^oes associativas.

De qualquer maneira, as elites nativas negras e mest^as dos anos de 1 930

estiveram distante da imagem de passividade e silencio que por muito tempo

lhes foi atribuida. Obviamente, nao houve espa^o para o tom passional e

direto da imprensa do seculo XIX. Ainda sim a despeito da censura e da

violencia da Republica e do Estado Novo, essas elites revelaram empenho em

marcar posi^o frente aos problemas da na^ao, num discurso de auto-

afirma^ao nacional possfvel construido nas fronteiras, por entre as tramas

ideologicas coloniais. Fez parte dessa gera^ao Antonio de Assis Junior, escritor,

intelectual, romancista, lingiiista, historiador, advogado, jornalista, ativista

politico.
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Isso nos permite questionar as divisoes binarias onde as esferas da

experiencia social angolana foram freqiientemente colocadas. Logo,

acreditamos que Assis Junior produzia conhecimento a partir das margens, na

intersec^ao conflituosa entre historias e saberes. Com uma historia avan^ando

no sentido de impor seu modelo transformado em “universal” e as outras

reagindo for^adas a se adaptarem a uma nova realidade. Ao mesmo tempo em

que Assis Junior construia um imaginario, descrevia o modo pelo qual

percebia e concebia sua cultura e o mundo. Assim, para entendermos a

produ^o literaria e politica de Assis Junior e seu discurso de unidade, talvez

seja necessario examinar os espat^os intermediaries, as fissuras.

As elites nativas angolanas desde a sua emergencia, em principios do seculo

XIX, ate seu declinio no seculo XX, construiam seu lugar cultural, social,

politico e economico em espa^os intersticiais que permitiam que os

confrontos fossem tanto negociados, quanto conflituosos. A constru^ao da

na^ao se fazia em espa^os de ambivalencia, e de constru^ao reciproca. O que

nos permite questionar o enquadramento feito para Assis Junior, qual seja, de

uma pratica politica paradoxal quando criticava e denunciava os abusos da

administra^ao colonial e ao mesmo tempo reivindicava postos e fun^oes nessa

mesma administra^ao.

Antonio de Assis Junior firmou-se como intelectual durante a vigencia da

primeira Republica em Portugal. Seu posicionamento politico e suas

atividades profissionais como advogado provisionario o levaram a prisao por

duas vezes, num espa90 de cinco anos (1917 e 1922). No carcere, Assis Junior

escreveu o Relato dos Acontecimentos de Dala Tando e Lucala onde narra sua

experiencia. Mais que registro do acontecimento, o autor toma a pena para

defender-se das acusa9oes que lhe foram imputadas e registrar a injust^a e

abusos da administra9ao colonial e sua profunda desilusao. 2

Foi diretor de jornal, participou e acompanhou o florescimento dos

movimentos associativos em Angola. A medida que os jornais eram fechados

pela repressao colonial, o movimento intelectual foi se organizando em outras

associa9oes culturais, articulando novos codigos, adaptando-se a novas

circunstancias.3 Em 1930, Assis Junior elaborou os estatutos para cria9ao de

uma nova associa9ao: a Liga Nacional Africana, sucessora da antiga Liga

Angolana, e foi seu presidente em 1930, 1931, 1933 e 1933. A Liga Nacional

Africana foi uma das poucas institutes organizadas pelos intelectuais nativos,

nesse periodo, e a unica com um orgao regular na imprensa angolana: a Revista

Angola.
4
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A revista foi um espa^o de debates e controversias sobre o que na epoca

foi denominado de “literatura colonial,” com a prolifera^ao de obras sobre as

colonias atraves dos concursos promovidos pela Agenda Geral das Colonias,

institufdos a partir de 1926. Como jornalista, colaborou ainda em diversos

jornais de Luanda entre eles A Provincia de Angola, O Angolense, e O Direito.

Esse ultimo ligado a Liga Nacional Africana, onde alguns de seus membros

tambem eram dirigentes e colaboradores do jornal. O jornal O Direito se

posicionava como porta-voz de nativos e indfgenas e, portanto, como vefculo

de unidade da na^ao.

Em meados da decada de 1940, Assis Junior colaborava com o jornal O
Farolim, que a despeito de sua irregularidade, foi o principal vefculo dos

intelectuais nativos ate final da decada de 1940. Nesse jornal, Assis Junior

trabalhou ao lado de jovens como Agostinho Neto que, a 1 1 de Novembro de

1975, tomaria posse como o primeiro presidente da Republica Popular de

Angola.

A decada de 1930 foi marcada pela fase de maturidade de Assis Junior.

Nao apenas a maturidade social e polftica, mas literaria, com a publica^ao de

sua obra mais importante, designada O Segredo da Morta. Romance dos

costumes angolenses. Assis Junior havia iniciado a publica^ao do O Segredo da

Morta em artigos de folhetim no jornal A Vanguarda, em 1929, ainda no

exflio, e em 1935, reuniu-os em livro que foi publicado pela Livraria Editora

A Lusitana. Alem das colabora^oes em inumeros jornais e revistas literarias,

de nos deixar um relato-testemunho, um romance e alguns pequenos contos,

Antonio de Assis Junior escreveu o Dicionario Kimbundu-Portugues.

Linguistico, Botanico, Historico e Corografico com edi^ao de Argente, Santos &
Ca Lda

-, em Luanda. 5

Podemos considerar que Assis Junior participou de dois momentos

importantes da historia angolana, talvez justamente por esse motivo, sua

produ<;ao literaria e atividade polftica estejam tao associadas a imagem de

ponte, sfmbolo de liga^ao. Teve como referenda, ainda muito jovem, a

vitalidade da Geragao de 1880, nas figuras de Jose Fontes Pereira ou Joaquim

Dias Cordeiro da Matta. Como intelectual maduro, presenciou a decadencia

e morte dessa gera^ao, no perfodo de forte repressao do colonialismo

portugues, e talvez por esse motivo seja considerado como seu ultimo

representante (Mourao 23). Assis Junior tambem conviveu com os jovens

“descobridores de Angola,” como Agostinho Neto (1922-1979), na decada

de 1950.
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O seu testemunho politico e literario expoe nao somente as diferer^as, mas

o abismo entre o projeto da metropole para Angola e o projeto dos angolanos

para Angola. No decorrer do Relato dos Acontecimentos de Dala Tando e Lucala

de 1917, por exemplo, no qual o autor promete
“
fazer a historia com exatidao,”

estao colocadas algumas de suas posturas com relato as duvidas acerca da

metropole como referenda “civilizacional,” o que imaginava para uma na^ao

angolana e as incertezas quanto a seu papel na constru^ao dessa na^ao.

O texto escrito por Assis Junior e mais que uma reagao particularista a

repressao do governo colonial ou aos rumores de sua participa^ao numa

conspira^ao nativista. E a defesa e a declara^ao virulenta dos direitos e da

dignidade de todos os angolanos. O impedimento ao direito a cidadania

extensivo as colonias africanas, patentes na Carta Constitucional republicana,

abriu espa^o para a formula^ao do conceito de identidade coletiva.

Posto a margem, Assis Junior se apresenta como um heroi sem passado,

separado das antigas trad^oes. Esta ruptura nao acontece sem deixar um

rastro de inquieta^ao e amargura, sentimentos que o impelem a gritar seu

testemunho como um apelo. Mas nao e somente um discurso amargo, ele

parte da amargura para construir seu discurso de auto-afirma<;ao. A medida

que vai refletindo acerca dos acontecimentos e de sua propria marginalidade,

Assis Junior da forma a um novo grupo nacional: cidadaos que viram seus

direitos lesados. Os envolvidos sao tornados num piano universal, no que

tange aos seus direitos, em igualdade com o universo dos colonos. Os

volumes sao especialmente valiosos para o historiador, por retratarem a tensao

e o conflito do nativo civilizado: um homem de fronteira ou um homem

“entre dois fogos,” segundo o proprio Assis Junior (Relato 128).

O Relato dos Acontecimentos de Dala Tando e Lucala se revela, portanto,

como um documento em nada “silencioso” e, seu autor nao se apresenta nem

submisso, nem particularista, mesmo silenciado pelas autoridades coloniais.

Acima de tudo, e prova de continuidade, e nao de interrup9ao, dos protestos

iniciados no seculo XIX e que dariam suporte aos explosivos protestos

posteriores. O discurso de Assis Junior foi construido nas fronteiras da lei que

tanto defendeu; nas fronteiras da humanidade que tanto prezou. E a partir

das fissuras da justi^a, da humanidade e da historia que se pronuncia o

discurso de unidade de Assis Junior.

A prisao e o exilio, a antitese do lugar. A partir da experiencia de ser

espoliado em seus direitos de cidadao, da injusti^a cometida pela justi^a da

qual fazia sua profissao, da desumaniza^ao a que estava sendo submetido por
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uma politica que se dizia humanitaria, e que Assis Junior abandona os antigos

conceitos e historiciza sua condigao. Com isso, seu universo vivido e dado

como uma imagem da historia. Nao ha distingao entre a vida privada e a vida

publica. O seu proprio destino se torna uma maneira de agir na historia. Seus

conflitos internos se tornam dramas historicos e se ligam aos movimentos da

propria nagao. Em diversos momentos do texto, Assis Junior faz explodir

como um insight
, esse sentimento de participagao da historia. A iminencia da

morte faz com que o relato de Assis Junior se estabelega como testemunho.

Sua experiencia pessoal passa a ter um poder de comunicabilidade historica.

Um momento na historia apreendido em relato com uma existencia

particular.
6

A despeito de sua proposta de uma narrativa exata, sem paixao e sem

ornato, o que confere a obra seu tom de testemunho e justamente seu carater

parcial e lacunar. Ele nao descreve os acontecimentos como simples

observador que viu e ouviu. Nem simples exposigao de motivos, nem simples

justificagao, nem simples explicagao analitica de uma atividade politica ou

social. O que Assis Junior nos revela nas fissuras de sua exposigao e que a sua

maneira de ser e viver carregava ja a sua justificagao: a obrigagao de viver o

momento revelou seu destino de homem na historia.

O testemunho nao e o relato indiferente de um observador ou de um

cientista, mas uma comunicagao, um esforgo apaixonado por transmitir aos

outros, que tambem contribuiam para a historia, a sua propria emogao da

historia. Por isso o testemunho de Assis Junior se torna um ato propriamente

historico, porque se desvia na verdade, da pura objetividade cientista para se

situar no encontro entre uma vida particular e as pressoes coletivas. Seu

testemunho e o drama de uma geragao, de toda uma camada sociopolftica e

nao testemunho de um so individuo.

Na feitura do texto, o processo de relembrar e de intensa descoberta e

desorientagao. Esse relembrar promove uma reorganizagao de um passado

que foi dividido e separado para compreensao do trauma do presente. Dessa

ambivalencia, emerge uma estrategia de subversao em sua escrita. O
estranhamento e o deslocamento criam espagos de reflexao antagonicos e

conflituosos, que ousam extrapolar a ideia historicista de tempo como um

todo progressive e ordenado. A necessidade de “fazer a historia” se

fundamenta numa realidade na qual a opiniao publica, seus interlocutores,

destino final de sua escrita, seria incapaz de estabelecer por si so a

autenticidade dos fatos: quer porque ignorasse os fatos mais essenciais; quer
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porque seria enganada por uma documenta^ao manipulada ou equivocada

—

dai a inten^ao do autor de reconstitui'-los.

Ja no romance O Segredo da Morta,
Assis Junior utiliza o discurso ficcional

nao somente como objeto estetico, como tambem procura transforma-lo em

vefculo de compreensao do homem nas redoes com o mundo que produz.

Parte de registros do passado da patria para fazer uma reflexao, no presente,

acerca do sentido de uma identidade nacional.

A fic9ao, assim como o artigo, o ensaio, o testemunho, seria o espa9o

privilegiado de um tenso e intenso embate. A escrita, arma obtida do

colonizador, seria o antidoto fabricado do proprio veneno da conquista

europeia. A fic9ao se tornaria o campo de revela9ao, no seu duplo sentido de

encobrir e expressar, lugar da memoria e do esquecimento, da vida e da

morte, do segredo e da compreensao. Meio privilegiado para a afirma9ao de

uma identidade cultural e constru9ao da historia da na9ao que imaginava. Na

emergencia dos intersricios, provocados pela fic9ao, e que as experiences

coletivas de na9ao, o interesse comunitario ou o valor cultural seriam

negociados. Num processo em que o passado nao seria retomado, mas

refigurado .
7

Essa mesma dinamica de fronteira nos permite desconstruir a imagem de

“ponte,” para desloca-lo do universo dos ritos de passagem ou periodos pre-

estabelecidos, circunscreve-lo dentro de um projeto intelectual especffico. Ao

ficcionar a historia, o autor permite que sejam reconstituidos tra90s proprios

da luta pela conquista de um espa90 nacional que se apresenta no embate

inevitavel e violento entre colonizadores e colonizados. Um narrador

onisciente organiza os fatos, relata os acontecimentos, dando voz ora a uns,

ora a outros.

De um lado, colonizadores carregam seu estandarte civilizador e

missionario e reivindicam para si a posse e o dommio do espa90 geografico

denominado Angola. De outro, as na9oes e comunidades tradicionais para

quern “Angola” ainda nao existe enquanto um corpo territorial e cultural

agregador. E entre um extremo e outro, uma na9ao por ele imaginada. Pois a

na9ao de Assis Junior, nao se circunscreve a simples transpos^ao da heran9a de

um passado tradicional ou a mera experiencia colonial. A morte e seus segredos

sao a expressao da experiencia de confronto entre duas for9as que se opoem e

so e possfvel compreender o “segredo da morta” na sua inteireza, se o olhar

puder agregar essas duas for9as. No fazer a historia, Assis Junior se propoe a

um trabalho de reunir e ligar partes divididas, espalhadas, ou desconhecidas.

REGINA

CLARO



50 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 15/16

Esses espa^os intersticiais estabelecidos pela escrita de Assis Junior, indicam

o terreno para a elabora^ao de estrategias de subjetiva^ao, propiciadoras de novos

signos de identidade e postos inovadores de colabora^ao e contesta^ao, no ato de

definir a propria ideia de sociedade. A escrita reconstroi os fatos passados, mas

tambem faz explodir, como insights, uma especie de consciencia, onde os lugares

anteriormente definidos se deslocam para as fronteiras. A medida que elaborava

e organizava suas reflexoes na escrita, acerca do lugar da colonia como extensao

da metropole, deslocava e colocava em cheque esse lugar.

O “fazer historia” de Assis Junior, portanto, se constituiu como o espa^o

onde o autor constroi o seu lugar. Espa90 marginal, movedi^o, intertextual,

numa temporalidade descontinua, num movimento flutuante de

instabilidade oculta. Esses nos parecem ser os elementos que constituem o

universo no qual Assis Junior negocia e traduz suas identidades culturais.

Dessa forma, podemos apreender melhor o sentido do romance de Assis

Junior, dentro do projeto de construir a historia da na£ao, que se manifesta

tambem como vontade reconstitutiva. Nao se busca a ressurrei^ao de um

tempo rmtico. O que esta em jogo e uma aposta na historia. O “ser” cultural

nao esta posto, a espera de ser resgatado, esta se construindo.

De fato, a forma^ao da na^ao angolana, em Assis Junior, nao caberia

exatamente num unico conceito definidor. Nao se tratava de uma na^ao em

que a cidadania tenha sido, mesmo enquanto ideia, uma for^a politica capaz

de forjar uma identidade. Constituia, outrossim, uma na^ao onde

dificilmente se poderia apelar para as tradi^oes ancestrais do “povo” ou para

sua homogeneidade etnica ou linguistica. Era uma na<^ao sem “povo,” com a

maior parte de seus habitantes totalmente excluidos de participa^ao e direitos

politicos, vistos com desconfian^a e superioridade pelos colonos brancos.

Uma na^ao que tambem nao poderia apelar para a contigiiidade de seu

territorio, posto que a consciencia territorial ainda se encontrava em

forma^o.

A escrita de Assis Junior foi se constituindo para criar a memoria da na^ao

que surgia. Assim, os herois foram entronizados no interior de uma versao

que atribuia a diferentes episodios, carater de movimentos nacionais. Ele

proprio tornado martir, seria capaz de reconciliar passado e presente e criar

uma outra imagem de na<;ao. Diante das enormes diferen<;as sociais e

culturais, a questao da identidade nacional permaneceu como uma questao

intelectual importante. No romance, a “alma do povo angolano” foi

perscrutada em varias dire^oes, definida e redefinida na busca de uma
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identidade capaz de solidificar a imagem da na^ao. A na9ao de Assis Junior

nao surgiria sem traumas, na medida em que comportaria dentro de si

trad^oes em choque que deveriam ser amalgamadas, interesses de grupos que

deveriam ser transpostos.

No romance, o “fazer historia” e a constru^ao de uma identidade nacional

e elaborada por meio de um conjunto de artificios, utilizados pelo autor. Ele

intercala tecnicas da chamada prosa erudita com elementos de elocu^ao

popular; a interven^ao de uma lingua africana (quimbundo) no idioma oficial

(portugues); a oralidade, ritmos dos enigmas, proverbios e estorias, na fixidez

e bidimensionalidade do papel. Que dariam uma dimensao polissemica ao

enunciado, operando assim, a instaura^ao de todo um imaginario. Imaginario

instaurado e fundamentado em formas alternativas de ruptura, de resistencia

e de supera^ao.

A morte, sempre presente no imaginario e na escrita de Assis Junior, suas

representa9oes e desdobramentos se constituiriam como importante elemento

no processo de constru9ao do discurso, pois como alegoria, possibilitava falar

de uma coisa por meio de outra. No Relato dos Acontecimentos de Dala Tando

e Lucala, seu discurso nacional emerge das fronteiras da morte, que se

apresenta de diversas formas. A morte fisica, pois sua vida na prisao estava

amea9ada e a morte polftica e social, pois corria o risco de ser deportado para

a Guine como indigena privado de existencia civil.

No romance, a morte e entendida como fonte de poder, pois altera a

ordem existente, criando as potencialidades de uma nova ordena9ao. E

simbolo de perigo, mas tambem simbolo de poder. Com a desordem do

espirito, dos sonhos, do delirio, aparecem comportamentos novos e for9as

novas. A morte se apresenta como degenera9ao e desequilibrio, mas tambem

como espa90 de denuncia. Os mortos falam a verdade: advertem os vivos

(Areia 197.). O choque das culturas desloca o discurso silenciado sobre a

identidade nacional para as fronteiras, no uso da alegoria da morte. Isso

porque diferentemente das sociedades africanas em que os mortos estao

presentes entre os vivos, os mortos, segundo uma perspectiva europeia, estao

fora da ordem social estabelecida, nao sao mais sujeitos das redoes na

sociedade humana (Oexle 29 .). E justamente nesse espa90 que Assis Junior

ira atuar. Nas fronteiras do entendimento do colonizador e que ele vai dizer

verdades e suas musas dar a ouvir revela9oes.

No espa9o instaurado pela morte, Assis Junior tenta criar um novo

entendimento para a realidade do corpo social. No espa90 moved^o das
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fronteiras ha a possibilidade de se pensar uma nova ordem. Num contexto de

silencio imposto, suas reflexoes se encontram nos bastidores da fic^ao. Por

meio da fic9ao, Assis Junior se serve do engenho, de jogos, segredos e enigmas

para a composi^ao de uma sociedade, ao mesmo tempo em que abria

alternativas para o ato de escrever a historia. O autor ao historiar as estorias,

compunha a historia de Angola. Historia que pressupunha uma escrita.

A Historia como disciplina tambem trata a morte (o passado) como um
objeto do saber. Mas falar dos mortos e tambem negar a morte, e quase

desafia-la, na medida em que a presentifica. Esse procedimento paradoxal, do

trabalho da morte e contra a morte, e simbolizado pela escrita, cujo gesto tern

valor de mito e de rito, posto que a escrita substitui as representa^oes

tradicionais por um trabalho de representa^ao articulador num mesmo

espa<;o de ausencia e de presen^a (De Certeau 2 -27).

Por outro lado o canto tambem nasce da memoria (a Memoria gerou as

Musas que sao as palavras cantadas). A palavra falada tambem e do dommio

do ser, posto que presentifica. E o aedo (poeta) e o cultor da memoria. Ao

poeta-narrador e outorgado o poder de cantar o passado e o futuro. Passado

e futuro que se tornam equivalentes na indiferen9a da exclusao, pois habitam

do mesmo modo o reino noturno do esquecimento, ate que a memoria os

recolha e fa9a-os presentes pelas vozes das musas. Porem, a palavra escrita com

sua fixidez e precisao, aprisiona, despoja a palavra falada paulatinamente de

seu poder de encantamento e a domestica no cativeiro da escritura. Mas, as

fronteiras abertas por Assis Junior permitem que este sirva a dois deuses: a

palavra cantada e a palavra escrita. Somente neste espa90 lhe e possivel fazer

falar o corpo que se calou. Logo, o instrumento que cala o passado oral das

estorias, no tempo da Historia e no espa90 do papel, e o mesmo que faz falar.

A for9a de presentificar e descobrir pondo os seres e fatos a luz da Presen9a

e a mesma for9a que oculta e encobre, subtraindo-lhes a luz e impondo-lhes

a ausencia. Por um lado, o esfor90 das Musas, filhas da Memoria, esta em

retirar os fatos e os seres do reino da Noite, mae do Esquecimento, e torna-

los Presen9a. Por outro, a deusa Memoria tambem gerou suas filhas como

esquecimento “para oblivio dos males e pausa de afl^oes” (Hesiodo 5 . 55 ).

Como for9a divina, manifestam os fatos como lucida presen9a ou os

encobrem sob o veu da similitude.

Em um contexto no qual a politica colonialista portuguesa impunha a

ausencia, o esquecimento, e, sobretudo, o silencio da produ9ao literaria negra

e rnest^a, a obra de Assis Junior se ergue como voz. Seu projeto se transforma
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no fio de continuidade entre o passado e o futuro das negras letras angolanas,

no caminho da escrita de sua Historia. A conjuntura obriga Assis Junior a

voltar-se para si e questionar seu destino presente: um passado entre fato e

fic^ao. O romance procura novos rumos, outros destinos, em que a patria e

objeto de fic^ao. O universo literario assume o poder de alterar o passado para

redefinir presente e futuro.

O autor conhece o poder dos vestfgios. O presente nao modifica os vestigios

do passado. Mas o presente modifica as proje9oes do futuro. Ao se reportar ao

passado, Assis Junior pensa nos resultados do passado na identidade presente.

E a avalia^ao do presente se abre para o futuro. No universo ficcional, o escritor

com seu poder demiurgico e capaz de criar, construir, reconstruir e desconstruir

o mundo; e pode realizar “o que poderia ter sido.” Assis Junior parte de um

corpo dilacerado que reclama uniao. Enfrenta mitos, reinventa-os: revisita e

recria a memoria numa disposic^ao literaria.

Ha perguntas veladas, que perseguem a narrativa e que nao se resolvem

com a resolu^ao do misterio do segredo da morta. Quando uma comunidade

de indivfduos toma consciencia de si propria como uma for^a com um

destino historico, e luta pela sua autodetermina^o polftica? E possfvel pensar

em unidade nacional, quando a unidade e imposta pela conquista e pela

domina^ao? A na^ao nasce quando o indivfduo se sente ligado e comprometido

com a terra. Ele tern que falar e pulsar por ela, crescer e multiplicar para ela, sair

em defesa dela. A na^ao nasce de uma escolha. O romance tra$a essa trajetoria

do complexo processo de aquisi^o de consciencia da nacionalidade atraves da

experiencia, no tempo. E de que maneira cada um estabelece seu sentimento de

fazer parte de uma historia nacional.

O jogo discursivo que alterna as varias vozes ficcionais, compoe um
verdadeiro mosaico de propostas e sentimentos que denunciam a realidade da

fragmenta^ao do projeto colonial no passado. Ao mesmo tempo, revela as

contradi^oes do projeto nacional no presente. A organiza^ao dos

acontecimentos historicos, a explicita^ao do tempo, demarcam a domina^ao

e a sua nega^ao, a explora^ao e a resistencia.

O Segredo da Morta se apresenta como manifesta^ao dessa dinamica

paradoxal. Nela encontramos todos os ingredientes: fascfnio, dependencia e

rebeliao. Era preciso enfrentar a tradi^ao oral, os dialetos, as praticas cotidianas

tradicionais. Enfrentar, se opor, se rebelar. Era preciso enfrentar os marcos

fimdadores, as guerras de ocupa^ao, a administrate colonial, a lingua, a escrita

e as praticas cotidianas portuguesas. O ser angolano, em Assis Junior, seria
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parido a partir do enfrentamento, da oposi^ao e da supera^ao dessas formas

ancestrais.

Os marcos de funda^ao, os primeiros encontros entre portugueses e

africanos estao intercalados com a mitologia classica grega e as mitologias

tradicionais. Ao conjunto desses elementos se juntam um passado turvado

pelo trafico negreiro e um presente deslizante entre o auge e o declmio das

elites nativas negras e mesti^as. Por fim, encontramos nos bastidores da

fic^ao, um Assis Junior fazendo intervengoes e refletindo sobre o passado,

presente e futuro da sociedade angolana e da na<;ao.

Essa diversidade e fundamental para a constru^ao da historia. Era preciso

reconstruir o tempo, o espa^o, as estorias. Era preciso reconstituir a trajetoria

portuguesa, do litoral ao interior, se apossando, delimitando, demarcando,

devastando. Era preciso reconstituir a rebeldia das na^oes africanas e os seus

obstaculos infindaveis a penetra^ao portuguesa. Era preciso recordar a

escravidao e a participa^ao ativa de portugueses e africanos no comercio

negreiro.

Assis Junior se apresenta como um exilado de dois mundos que procura

maneiras de superar os impasses de sua gera^ao. Parece-nos marca de um
pensamento que procura alternativas, coloca as verdades em suspenso e

aberto aos questionamentos e reformulates na constru^ao de uma

identidade nacional. Portanto, distante da imagem de passividade que foi

atribui'da a sua gera^ao. Seguramente um projeto dessa importancia, no

momento historico em que viveram, nao poderia deixar de se cercar de

ambivalencias, na medida em que o projeto pressupunha uma composi^o

entre os diferentes grupos sociais e a afirma^ao de um compromisso entre

passado, presente e futuro. As marcas desse empenho ficariam impressas na

escrita de Assis Junior, carregando o registro das vacila^oes que traduziriam as

incertezas do periodo.

Notas

1 Sobre o tema subalterniza^ao ocidental dos conhecimentos, veja-se: Walter Mignolo “La

colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la

modernidad”; Histdrias locais. Projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento

liminar, “Os esplendores e as miserias da “ciencia”: colonialidade, geopolitica do conhecimento

e pluri-versalidade epistemica” e John Beverly.

2 O Relato dos Acontecimentos de Dala Tando e Lucala foi publicado originalmente em dois

pequenos volumes pela editora Mama Tita de propriedade da Liga Angolana. O primeiro
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volume, publicado em 1917, e composto de seis capi'tulos em que o autor procura demonstrar

de que maneira a versao das autoridades colonials era distorcida e falsificada. A versao mascarava

os conflitos de terras entre colonos e proprietaries indigenas na regiao de Dala Tando e Lucala

como revolta nativista articulada as revoltas em outras regioes, no mesmo periodo. A
documentaq:ao forjada pelas autoridades coloniais tinha como intuito provar o envolvimento de

Assis Junior, entre outros, no movimento. O segundo volume, publicado em 1918, e composto

por oito capitulos, na qual o autor se concentra em refutar ponto por ponto a versao das

autoridades coloniais, a partir da recolha dos depoimentos de outros nativos acusados e

igualmente encarcerados em Luanda. Alem dos depoimentos, o autor se permite desenvolver

suas reflexoes pessoais e apaixonadas com grande veemencia.

3 As atividades das associates centravam-se na defesa dos direitos dos nativos contra as

medidas discriminatory de recorte racial, tornando-se forum de criticas e protestos.

Reivindicavam sua condi^ao de cidadaos portugueses, reiterando as ideias pregadas pela

Republica, queixando-se das arbitrariedades das autoridades e dos colonos. Foram fimdadas

dezenas de associates com fins recreativos, de instruto e de assistencia, entre 1910 e 1922. No
entanto, a expansao das ligas e gremios nas colonias nao foi pacifica, pois os poderes locais

levantavam obstaculos a constitute das associates nativas, protelavam a aprova^ao dos seus

estatutos e, quando lhe eram imputadas responsabilidades no levantamento das populates,

puseram termo as suas atividades, cujo caso da Liga Angolana e de seu vefculo de divulgate, o

jornal O Angolense, e exemplar.

4 A Liga Angolana foi uma das primeiras associates criadas no periodo republicano. Foi

fundada em 1912, reconhecida e inaugurada em mar^o de 1913, sob os ausplcios do entao

Governador-Geral Jose Maria Norton de Matos. Apesar da legitimidade conferida a Liga,

atestada pela presen^a do chefe do Governo, sua atuato foi acentuando a desconfian^a das

autoridades coloniais frente as elites nativas. Apos diversas denuncias de participate em
levantes e greves, a Liga Angolana foi dissolvida oficialmente atraves de decreto em 22 de

fevereiro de 1922, por Norton de Matos.

5 Esse dicionario foi escrito num total de 24 fasdculos, sendo o primeiro impresso pela

tipografia Mondego em dezembro de 1941, com uma tiragem de 1 000 exemplares e o ultimo

impresso pela mesma tipografia em agosto de 1947, com uma tiragem de 600 exemplares.

Antonio Assis Junior. Diciondrio Kimbundu-Portugues. Linguistico, Botdnico, Historico e

Corografico. Luanda, Argente, Santos & Ca Lda , 1941: II: fevereiro/ 1942; III: maio/1942; IV:

outubro/1942; V: dezembro/ 1942; VI: abril/1943; VII: outubrol943; VIII: dezembro/ 1943;

IX: mar<;o/1944; X: setembro/1944; XI: novembro/1944; XII: mar9o/1944; XIII: abril/1943;

XIV: agosto/ 1945; XV: setembro/1945; XVI: dezembro/ 1945; XVIIfevereiro/ 1 946; XVIII:

junho/1946; XIX: novembro/ 1 946; XX: abril/1947; XXI: maio/1947; XXII: junho/1947;

XXIII: julho/1947; XXIV: agosto/ 1947.

6

Naquilo que Phillipe Aries identificou como “o engajamento do homem na historia.” In

“O engajamento do homem moderno na historia” (70-88).

7 Segundo Homi Bhabha a ambivalencia inerente ao poder colonial estabelece uma

situate de “entre-lugar” que e resultado do confronto de dois ou mais sistemas culturais (20).
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