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Resumo: Neste texto procuro recuperar o conceito de Orientalismo para a

leitura critica da Literatura Angolana. Partindo da actualidade dos seus

pressupostos, seleccionei tres autores: Jose da Silva Maia Ferreira (poeta

oitocentista, cultor de uma poesia orientada por modelos convencionais

de leitura da identidade), Antonio Jacinto (autor de uma poesia de

edificagao ideologica anti-colonial) e Ruy Duarte de Carvalho (que nos

propoe a revisao da identidade angolana por meio do conhecimento de

tradigoes de resistencia cultural activa).

A edigao portuguesa de Orientalismo em 2004

Este texto foi-nos inspirado pela leitura recente de uma edigao portuguesa de

Orientalismo, nomeadamente o Prefacio do Autor, nela incluido e datado de

2003. Ai, Said interroga-se, com surpresa, sobre a forma como este conceito

se mostrou resistente ao tempo, tendo continuado ininterruptamente, desde

os anos 70, a inspirar comentarios, actualizagoes e tradugoes. As razoes para

este fenomeno estarao certamente na dimensao pan-cultural que facilmente

nele se percebe, mas tambem no modo como a sua associagao a propria ideia

de Imperialismo mostrou ser de grande eficacia epistemologica.

Por outro lado, a negagao de uma justificagao ontologica para a ideia de

Ocidente e de Oriente veio trazer a leitura do Outro a hipotese desconstrutiva

de um dos cliches mais duradouros de sempre. E, de facto, ao ouvirmos o
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modo como os meios de comunicagao social fazem o relato das noticias

internacionais, percebemos que o criterio de leitura das realidades externas e

regularmente marcado pelo comentario que e tambem avaliagao da diferenga

a partir de uma matriz de auto-referencia. Sao por vezes muito imperceptiveis

os sinais dessa leitura, mas suficientemente resistentes para merecerem uma

leitura crftica e atenta.

“Nos, os Ocidentais,” parece ser a medida mais comum para definir o

olhar que se adopta sobre o exterior. Curiosamente, quando fazemos com os

nossos alunos um exerdcio de pesquisa sobre a localizagao do Ocidente, eles

sao rapidos a associa-lo a Europa e aos Estados Unidos da America, mais

indecisos na inclusao de pai'ses como o Canada ou a Australia, como se

construissem pouco a pouco a consciencia do Oriente como tudo o que fica

para la de uma dimensao do Mundo lida a partir de uma identidade difusa e

de uma diaspora de matriz europeia.

Este e um topico que se relaciona tambem com o modo como as

identidades colectivas tern sido sucessivamente reinventadas para servir

propositos de modalizagao civilizacional e como diferentes formas de confli-

tualidade sao geradas por essa dinamica. Nao sera talvez possivel dizer se esses

problemas comegam por ser culturais ou politicos, se as guerras de hoje sao

estrategicamente eficazes na medida em que afectam, por fragmentagao, as

herangas culturais. Talvez as guerras que na actualidade sao justificadas por

intervencionismos de raiz moral nao sejam mais que a mimetizagao de uma

forma de expansionismo que Said situa na invasao do Egipto por Napoleao.

Ou seja, continuam a partir de uma realidade que tern uma componente

material efectiva. Como refere este autor, o “Oriente” nao e um lugar que

existe so na imaginagao, ele constitui-se como elemento real da civilizagao e

culturas europeias. A sua adjacencia historica e simbolica em relagao a Europa

tern levado a que o “Ocidente” se redefina ele proprio como espa<;o de

mobilidade recorrente de significados provisorios, mas estruturalmente

dependente de uma matriz civilizacional presa a alega^ao da sua supremacia.

Revisao e actualizagao do conceito

O Orientalismo deve ser visto como um discurso que se impos atraves

diferentes perspectivas, doutrinas academicas e politicas, que fixaram a leitura

colectiva de um mundo representado a partir de imagens de dominagao e

reestruturagao tal como o Ocidente as foi concebendo. Durante todo o seculo

XIX, nomeadamente, esta ideia viu-se concretizada atraves de diferentes
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projectos de inversao das realidades colonizadas, numa estrategia de cria^ao

de modernidade a partir do pressuposto de um vazio civilizacional e de uma

desordem intrmseca nas culturas de contacto.

No fundo sao tres os principios que consubstanciam esta hipotese:

distribui^ao (da consciencia destes principios em textos de estetica, filosofia,

historia), elabora^ao (de conjuntos de interesses), vontade e inten^ao (de

compreender para controlar e incorporar, mundos diferentes). Se a moder-

nidade se construiu com base em grandes meta-narrativas, a pos-moderni-

dade ha-de traduzir o princfpio da incredulidade face a tais textos. E af pode

residir eventualmente um dos argumentos centrais de rejei^ao das diferentes

formas de pre-textualiza^ao e pre-interpreta^ao que o Imperialismo,

enquanto teoria, impos ao Colonialismo enquanto pratica.

Como Said sugere, sera necessario, no sentido de inverter esta realidade,

intensificar a pratica activa de um discurso racional e secular, bem como criar

condi$oes para um Novo Humanismo que nao se baseie numa autoridade

reconhecida e aclamada.

O texto de T. Serequeberhan: "The critique of Eurocentrism and the practice

of African Philosophy"

Para este filosofo, mais do que atraves da for^a fisica, a “Euro-America” domina

na actualidade atraves de uma hegemonia de ideias e de modelos de

desenvolvimento de adop^ao universal. Como ilustra^ao desta tese,

Serequeberhan lembra Fanon que, em Les damnes de la Terre,
chama a aten^ao

dos “Orientals” para a necessidade de abandonarem a “velha” Europa e

assumirem a inven^ao de novas historicidades. Este pressuposto nao sera

suficiente para inverter a situa^ao a nao ser que seja antecedido da

desconstru^ao de todo o quadro de especula^ao metafisica que estrutura e da

fundamento ao Eurocentrismo.

O discurso contemporaneo da filosofia africana ha-de entao basear-se na

liberta^o primeira desta realidade e na constru^ao sistematica de um
discurso que fa^a a crftica a todos os modelos de pensamento de base

kantiana. A associa^ao desta area de estudos aquilo que tern sido a proffcua

experiencia de escrita literaria em Africa, nomeadamente atraves da

revisita^o das culturas tradicionais, pode ser a resposta que muitos procuram

para a constru9ao de uma textualidade que, decisivamente, rompa com a

dependencia epistemologica e historica que o Orientalismo gerou e mantem.

ANA

MARIA

MAO-DE-FERRO

MARTINHO



178 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 15/16

A literatura angolana a luz destas diferentes hipoteses

A questao que colocamos neste ponto e a seguinte: de que forma podemos

aplicar as ideias acima expostas a Literatura Angolana? Por que razao

pensamos fazer sentido essa aproxima^ao? No contexto das literaturas dos

paises que passaram pela coloniza^o portuguesa, Angola ocupa um lugar

decisivo para interroga^ao dos limites da experiencia imperial. Primeiro,

porque foi palco de um intervencionismo de seculos, depois porque marcou

ao longo desse tempo a imagem de Portugal no Mundo, ou a imagem que

Portugal queria que o resto do Mundo tivesse de si como lugar de progresso e

vanguarda. Icone do regime, cresceu durante todo o seculo XX como espa^o

de afirma^ao utopica do seu ocupante. Serviu multiplas formas de idealiza^ao

polftica e cultural e recebeu e adaptou sucessivos modelos de desenvolvimento.

A projec^ao de Portugal sobre Angola, nomeadamente durante o Estado

Novo, e tanto mais relevante quanto a constru^ao da sua propria identidade

foi baseada numa forma de leitura “salvffica” que pretendia mobilizar toda a

sociedade.

E tambem Angola o pais que mais tern sido mitificado em termos de

contactos inter-raciais. 1 A alega^ao de existencia de uma “crioulidade” racial

e cultural com genese na cultura portuguesa levada para a Africa Ocidental,

tern marcado, ate hoje, uma forte incomodidade nas relates entre os criticos,

nomeadamente os literarios. Em nosso entender, a ambos os grupos faltam

argumentos suficientemente validaveis. Nao e verdade que a cultura angolana

se reduza a uma imagem de dependencia historica e cultural de Portugal (os

Kwanyama teriam muitos motivos para rir se lhes chamassem “lusofonos” ou

“crioulos”). Tambem nao e verdade que os fenomenos de contacto nao sejam

relevantes ao ponto de terem gerado, entre outras consequencias culturais,

uma literatura escrita em portugues que reflecte uma das representa^oes mais

significativas da cultura angolana, sem que isso a diminua na sua dimensao

africana, ou tao-pouco lhe permita reclamar a representa^ao dominante do

sentido da angolanidade.

Durante a guerrilha, as elites angolanas procuraram, em grande medida,

idealizar uma sociedade em que a dimensao do Outro, pela sua

multiplicidade etnica, justificasse uma sociedade multicultural representativa

de todas as diferen^as e viavel em termos de pacifica^ao da sociedade. O
essencialismo desta hipotese de leitura da identidade veio a revelar-se

insuficiente como resposta a complexidade de um sistema de desigualdade so-

cial e participativa.
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Para ilustrar alguns dos topicos acima expostos seleccionamos tres

escritores angolanos: Jose da Silva Maia Ferreira, autor do seculo XIX e fcone

de uma sociedade marcada por conven^oes literarias e culturais de dimensao

adantica; Antonio Jacinto, protagonista do periodo revolucionario e poeta

militante; Ruy Duarte de Carvalho, escritor das transi^oes entre a utopia

revolucionaria e as heterotopias culturais pos-coloniais.

Jose da Silva Maia Ferreira

Sendo natural de Angola e tendo publicado o muito lido e comentado

volume de poemas Espontaneidades da Minha Alma—As Senhoras Africanas,

editado em Luanda em 1849, e o intelectual tfpico da segunda metade do

seculo XIX em Africa: poeta, politico, funcionario publico. A sua poesia tern

um tra^o que merece ser destacado neste contexto: o de ser participante de

um paradigma, instituido por toda uma gera^ao de poetas e intelectuais, de

dimensao adantica e enquadrado por conven^oes literarias tipicas do periodo

romantico. O ambiente literario que se vivia em Angola nao era muito

distinto do dos saloes da sociedade brasileira ou portuguesa. Faz sentido,

quanto a nos, falar desse periodo como o de uma realidade geracional

mobilizadora de uma identidade colectiva de natureza adantica, como

diziamos antes, mas sobretudo de classe.

Em que ponto e relevante invocar o Orientalismo como tra^o de leitura

desta realidade? No sentido em que todas as imagens reproduzidas na poesia

de Maia Ferreira sao marcadas por um olhar do Outro que parece provir de

um lugar de dimensao cultural eurocentrica. Maia Ferreira fala do “Soba de

tribu selvagem,” das “Virgens (sem) faces de neve,” para amplificar o lado

mais exotico da cultura umbundu, nomeadamente. Ao faze-lo, inscreve nesse

processo significados que resultam sempre de compara^oes com a cultura

europeia (tanto por imitat^ao de procedimentos formais como por aposi^ao

de conteudos em que a cultura africana e atribuido o lugar de uma infancia

estetica e moral).

Com profusas dedicatorias, percebemos no texto deste autor a existencia

de uma rede de relates literarias e culturais que sao a confirma^ao exacta da

dimensao estruturante da realidade colonial: como espelho duplicado,

Angola revia-se em Portugal e no Brasil e em ambos encontrava afinidades

fundamentais. Portugal e a matriz nao discutida, o Brasil a representa^ao de

um Outro mais proximo pela selec^ao de tra^os convencionais da identidade

(de um lado o indio, do outro o africano, ambos revelando as mesmas
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qualidades basicas—ingenuidade, felicidade, beleza intocada, provindo de

culturas marcadas pela contingencia temporal e as quais faltaria uma

dimensao civilizadora).

Dir-se-a que estamos perante tra^os culturais que sao de epoca, que nao

poderiam ser outros ao tempo. Para nos o importante nao e essa questao:

antes a de que, para todos os efeitos, ha por detras da interven<;ao cultural dos

intelectuais angolanos da segunda metade do seculo XIX um discurso

civilizador e um olhar que tende a corrigir uma realidade vista e lida como

imperfeita. Este facto e dos mais resistentes, ate hoje, em muito do que se

escreve e diz sobre Africa.

Antonio Jacinto

Nascido nos anos 20, Antonio Jacinto e um dos muitos angolanos de

ascendencia portuguesa que se juntou as for9as de resistencia em Angola,

tendo colaborado com o MPLA e participado na trans^ao para a

independence e na actividade polftica que se lhe seguiu. Do ponto de vista

literario, insere-se numa gera^ao responsavel pela concretizac^ao de um
discurso politico baseado em estrategias que poderiamos classificar

genericamente como meta-narrativas. Ou seja, a partir da constru^ao de uma

identidade colectiva, o discurso da resistencia e o da liberta^ao prepararam a

re-interpreta^ao das culturas angolanas. Os efeitos de pre-textualiza^ao,

responsaveis pelo revisionismo da resistencia a coloniza^o, faziam da utopia

angolana uma Historia de dimensao exemplar e generalizavel.

Ao escrever uma poesia com marcas lingufsticas importadas do

kimbundu, com intensa oraliza^ao e reitera^ao de um lexico relacionado com

fenomenos de opressao, Jacinto mimetiza os comportamentos de resistencia

quotidiana e amplifica os seus significados ideologicos.

No seu famoso poema “Monangamba,” por exemplo, assume a voz dos

trabalhadores e dos oprimidos e afirma simultaneamente a ra^a como

responsavel pela estratifica<;ao social. A sua poetica e marcada por uma

linguagem radical de afirmagao da afinidade absoluta entre a literatura, a ra<;a

e a ac^ao politica: “(...) o meu poema sou eu-branco / montado em mim-

preto / a cavalgar pela vida” (135-6).

E no ponto em que estas caracterfsticas se convertem em dados

generalizaveis a toda uma gera^ao, e na medida em que essa gera^ao se ocupa

em olhar para a cultura angolana como um objecto susceptfvel de revisao

historica, que voltamos a aproximar-nos do Orientalismo de Said. O modo
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como as elites angolanas organizaram o seu projecto de mudan9a partiu de

um efeito de edifica^o ideologica que sacrificou a representa^ao das culturas

angolanas na sua diversidade para as conduzir a um projecto com estabilidade

e homogeneidade ontologica. Nesse sentido, Angola edificou no seu espa90

um Oriente e um Ocidente que ainda hoje coexistem.

Ruy Duarte de Carvalho

Ruy Duarte de Carvalho e talvez dos autores angolanos aquele que, de modo

mais claro, pode suscitar a discussao das formas de aplica^ao de um discurso

pos-colonial a literatura angolana. Faz parte de uma gera^ao que passou pelo

perfodo colonial, pela pos-independencia, e manteve-se ligado aos processos

de evolu^ao social e polftica do pais ate hoje. Correspondendo a diversidade

da sua propria forma^ao, os seus textos apresentam uma significativa

quantidade de discursos e generos de notavel originalidade. Uma das obras

em que culmina esta caracteristica e, nomeadamente, Vou la Visitar Pastores.

De natureza epistolar, este texto e um exercfcio heterotopico que, atraves de

um percurso em terras dos pastores kuvale se apresenta como narrativa de

viagens, digressao lirica, estudo antropologico. Partindo do “lugar que sao” os

kuvale, implica o leitor nas suas narrativas pluralizadas em todas as instancias

da fala e cria a ilusao de representa^oes historicas coerentes na sua

descontinuidade.

A aceita^ao dos caos existenciais, as de-totaliza9oes do espa^o

reconhecfvel, permitem sugerir a existencia de um discurso da pos-

colonialidade, no sentido em que se ligam as narrativas pre-coloniais e as

reconstroem por via de uma estrategia de leitura-escrita dos lugares e dos

sujeitos em simultaneo. A selec^ao, para estudo, de uma das na^oes mais

representativas de uma cultura de excep9ao e sobrevivencia, da tambem a ver

a dimensao resistente dos universos de configura9ao pre-colonial. Neste

sentido, e facil perceber que estamos perante um exerdcio ideologico de

revisao dos modelos de ocupa9ao e desenvolvimento imperiais, ate pela

nega9ao de uma linguagem que explicite cronotopias continuas ou

identidades singularizadas.

Esta dimensao colectiva e muito distinta das presentes nos autores que

antes referimos. E, alias, contraria. Nao se baseia num Orientalismo de

continuidade, tao-pouco em um de substitu^ao, antes inscreve a identidade

pos-colonial no centro dos mundos mais antigos, marcados por tradi9oes

unicas de resistencia cultural.
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Nota

1 Excluimos intencionalmente neste caso Cabo Verde, dado que a sua cultura crioula e

mesti^a assume contornos excepcionais no contexto colonial portugues. Nao so pela forma

como nasceu, sem culturas precedentes as de coloniza^ao, mas tambem por ter tido ocupa^ao

colonial sem uma guerra de guerrilha.
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