
A ficgao cabo-verdiana pos-claridosa

Jose Luis Hopffer Cordeiro Almada

E no piano da prosa de ficpao que a influencia da claridosidade mais se faz

sentir na literatura cabo-verdiana. Tal circunstancia funda-se em multiplas

razoes podendo, de entre elas, ser destacado o facto de que com a obra ficcio-

nal dos claridosos, nomeadamente com os romances Chiquinho, de Baltasar

Lopes, Os Flagelados do Vento Leste e Chuva Braba, de Manuel Lopes, a colec-

tanea de contos Galo Canton na Baia de Manuel Lopes e as novelas de Anto-

nio Aurelio Gonpalves sao tecidas as linhas-mestras da moderna ficpao cabo-

verdiana, quais sejam; a) o telurismo, enquanto tessitura literaria da comunhao

entre o homem cabo-verdiano e o seu meio-ambiente. Tal comunhao tern

vertentes, tanto de cariz rural, como sao os casos dos tres primeiros romances

acima referidos, como de cariz urbano, como ocorre em parte do romance

Chiquinho, na colectanea Galo Canton na Bala e, sobretudo, na ficpao de

Antonio Aurdio Gonpalves; b) a abordagem do conjunto dos dramas do povo

cabo-verdiano. Na verdade, com a ficpao claridosa e todo o ser cabo-verdiano,

que, na multiplicidade da sua existencia atribulada, se torna humus literario.

Antes de mais, no que se refere as condipoes ecologicas e sociais da sobrevi-

vencia do cabo-verdiano. E e nesse contexto, que as chuvas, e a sua ausencia,

com todas as consequencias nefastas consubstanciadas na tragedia das secas,

das crises e das fomes, surgem como o verdadeiro barometro do destino do

Homem das ilhas e do seu modo de se apreender e aos ciclos vitais da sua

existencia. Outros epifenomenos da realidade cabo-verdiana, como a emigra-

pao enquanto trapo emblematico da sociedade crioula, mais nao sao do que

expressoes do que acima se referiu. Quando se refere as condipoes ecologicas,

e necessario tambem neks incluir nao so as caracteristicamente rurais, como
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as de natureza urbana. Neste contexto, surge o Porto Grande do Mindelo

como o rosto mais visivel dessa realidade. Demiurgo da vertente urbana dos

cabo-verdianos, no piano ficcional, e tambem o Porto Grande, nas suas osci-

la^oes como fonte de receitas e emprego e, por isso, como factor susceptiVel

de condicionar a vida em todas as ilhas do Arquipdago, mormente as de

Barlavento, emblematico da dependencia do cabo-verdiano em rela9ao a

factores que de longe o ultrapassam e com os quais ele e obrigado a conviver

durante toda a sua vida, enquanto sujeito e vitima de crises permanentes.

Porque significou a constru^ao das traves-mestras da moderna fic^ao

caboverdiana, a claridosidade foi-se renovando por varias decadas, ate medi-

ante o labor de autores que, em outras areas da produ(;ao literaria, criaram

perspectivas completamente novas. Tal e o caso, por exemplo, de Gabriel

Mariano que, sendo uma das pedras basilares da nova largada da poesia cabo-

verdiana, na fic^ao e um claridoso tipico, quanto aos tra90s esteticos acima

referidos, devendo, no entanto, ser ressalvado o forte pendor de demincia

tambem da sua obra ficcional. A mesma asser9ao pode ainda ser aplicada a

grande maioria dos ficcionistas revelados durante o perfodo colonial, quais

sejam os contistas Francisco Lopes da Silva, Virgflio Pires, Teixeira de Sousa,

Pedro Duarte. Interessante e que tambem do ponto de vista quantitativo, a

obra ficcional dos claridosos sobrep6e-se de forma nitida a fic9ao pds-claridosa

anterior a independencia nacional. Com efeito, concomitantemente com a

edi9ao da revista Claridade e da obra poetica e ensafstica, os claridosos publi-

caram, ate aos anos sessenta, o essencial da fic9ao anterior a independencia

nacional. Cabe assinalar que essas obras sao pacificamente consideradas como

constituindo as obras classicas da literatura cabo-verdiana.

No entanto, os fenomenos da consciencializa9ao anti-colonial e do apro-

fundamento do conheciniento dos meandros do ser cabo-verdiano que vi-

nham tendo lugar desde a 2^ Guerra Mundial e que ja foram referidos quando

se abordou a poetica cabo-verdiana pos-claridosa nao poderiam permanecer

alheios a cria9ao ficcional em Cabo Verde. E neste contexto que deve ser

enquadrada a publica9ao de Famintos de Luis Romano. De uma virulencia

extrema pelo modo como aborda de forma clara, nua e crua, o fenomeno da

fome em Cabo Verde, o romance Famintos permanece como um caso unico

em Cabo Verde. Nao obstante as suas nitidas deficiencias no que tange a sua

conforma9ao literaria, ele constitui certamente a primeira obra de denuncia

total de todo o sistema colonial e de toda a economia da fome em Cabo

Verde, em especial da pilhagem dos famintos pelo capital usurario no campo
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e do enriquecimento de alguns a custa das vftimas das estiagens. Convem

salientar que tais questoes sao igualmente afloradas em obras como “Ti Lobo”

de Gabriel Mariano, “Migra^ao” de Pedro Duarte, “A Heran^a” de Virgilio

Pires, ou “Chuva de Agosto” e “Resgate,” de Francisco Lopes da Silva, mas

estas, ainda que denotando uma maior mestria literaria, nunca atingem a

virulencia dos Famintos.

Outros indicios de uma paulatina ruptura com a claridosidade, a par de

fenomenos sintomaticos da sua continuidade, como o sao os contos de Jorge

Tolentino (por exemplo, “Brisas de Ontem,” “A chefe”), Nicolau de Tope

Vermelho, Joao Rodrigues, ou Fatima Bettencourt (na colectanea Semear em

P6), acontecem fundamentalmente com a publica^ao de obras de fic^ao no

periodo posterior ao 25 de Abril de 1974. E nesse quadro que se Integra o

romance Ilheu de Contenda de Henrique Teixeira de Sousa. O romance llheu

de Contenda e, enquanto obra de fic9ao, um fresco sobre a estrutura social da

ilha do Fogo, nomeadamente sobre a decadencia dos descendentes dos povoa-

dores brancos e da correlativa ascen^ao do mestizo e do negro. Nesse ro-

mance, o autor serve-se de algumas familias (nomeadamente, os Medina da

Veiga, os Vieira da Fonseca, Anacleto Soares, entre outros) para descodificar

a evolu^ao historica e Humana da ilha do Fogo. O romance tra^a-nos o qua-

dro do relacionamento entre as diferentes classes socials como rela^oes de

domina^ao. Descreve-nos o poderio dos morgados, “donos de escravos as

dezenas, animals as centenas, moedas de ouro aos alqueires,” esclarece-nos

sobre o tratamento reservado aos camponeses, enquanto objectos de explo-

ra(;ao e desumaniza^ao. No entanto, a fase mais recente da evolu^ao da ilha

constitui o conteudo fundamental do romance llheu de Contenda. Essa fase e

a da decadencia das antigas Familias e da ascensao de novas categorias socials,

constituidas por Negros e Mulatos. O binomio decadencia-ascensao expli-

cita-se como integrando varios factores e sendo de natureza complexa. Entre

esses factores pode-se apontar a partilha dos patrimonios acumulados e a

consequente desagrega^ao do Morgadio, a degenera^ao fisica pelo casamento

entre parentes consangumeos das classes possidentes, a emigra^ao, a ins-

tru^ao, a seca, a competi9ao social e a emergencia do “mundo que o mulato

criou” (Gabriel Mariano). Do mesmo modo sao miiltiplos os simbolos

presentes em llheu de Contenda, dos quais destacamos: o sobrado enquanto

espa<;o de identifica^ao e reprodu^ao das classes dominantes; a loja enquanto

lugar de enriquecimento e propulsor de novas dinamicas socials; o “mor-

gadio” enquanto complexo de terras, latifundios e face visiVel do passado
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economico e social da ilha. Todos esses simbolos interpenetram-se, condicio-

nando-se mutuamente, na sua existencia e pertinencia social. Assim, o mor-

gadio e a loja constituem o sustentaculo economico do sobrado, sendo este o

selo social daqueles, A queda social coincide com a mudan^a da posse do

sobrado e a sua ocupa<;ao pelos novos potentados. A nova ascensao social

coincide com a apropria^ao do sobrado e de toda a memoria nele msita.

De particular importancia na tessitura romanesca de Ilheu de Contenda e

a problematica do racismo. O mesmo e analisado como integrante do mor-

gadio e presen^a actuante no relacionamento entre as diferentes classes

socials. No presente historico do romance, o racismo actualiza-se como rea-

c^ao de desespero das classes brancas dominantes face a sua queda social

irreversivel, ilustravel, por exemplo, no desprezo que Felisberto (personagem

branca desclassificada) nutre pelo Dr. Vicente (medico mulato), apodando-o

de “doutor de cabelo cuscus.” No entanto, varias sao as nuances que tornam

a problematica do racismo mais interessante, pelos varios factores humanos

que se revelam no relacionamento entre os individuos e as classes socials e a

natureza irreversivel da mesti^agem em Cabo Verde.

Para alem da abordagem do racismo, o que por si so constitui um dado

novo na fic(;ao cabo-verdiana, se nos abstrairmos do caso de O Escravo, de

Jose Evaristo de Almeida, publicado no seculo passado, e, em menor grau, de

Famintos de Luis Romano, o romance Ilheu de Contenda representa o Cabo

Verde colonial nas vesperas da independencia. Os sintomas da proxima

eclosao da liberdade encontram-se expressos, de forma variada: na deno-

mina^ao da metropole colonial como Portugal, portanto, pais, estrangeiro em

rela^ao a Cabo Verde; na critica aberta ao Poder colonial pela sua incapaci-

dade em promover o desenvolvimento tecnico e economico do pai's, na

denuncia da contrata^ao dos trabalhadores para S. Tome, na caracteriza^ao da

natureza repressiva do Estado Colonial e da sua policia politica, a Pide,

quando estes protagonizam a transferencia-expulsao do Dr. Vicente para a

Ilha da Boavista, etc.

O romance Ilheu de Contenda pode ser pois considerado como um dos

marcos fundamentals do segundo realismo ficcional cabo-verdiano, pelo que

representa de novidade no aprofundamento da questao social iniciada com a

primeira claridosidade. Alias, Teixeira de Sousa vem consolidando tal postura

com os romances Xaguate e Na Ribeira de Deus, em particular, que com Ilheu

de Contenda, constituem a sua anunciada trilogia sobre a forma(;ao e a evo-

lu^ao da sociedade cabo-verdiana, com o epicentro na Ilha do Logo. Diga-se,
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alias, em abono da verdade que Teixeira de Sousa tern sido o mais proficuo

dos ficcionistas cabo-verdianos. Anteriormente, tinha ele ja publlcado Lima

colectanea de contos, de excelente recorte telurico e social {Contra Mar e

Vento), para, na epoca pos-independencia, publicar os romances Capitdo de

Mar e Terra, o qual se debru^a sobre os anos 30/40 na ilha de S. Vicente, a

crise do Porto Grande, a forma^ao da gera^ao claridosa e o seu hintergrund

social, Djunga bem como Entre Dims Bandeiras. Este ultimo romance pre-

tende debru^ar-se sobre um facto historico recente, a independencia de Cabo

Verde, e as lutas politicas e sociais que a ela conduziram. Controverso pelo

que contem de valora(;ao subjectiva de factos e actos nao totalmente ilumi-

nados pela Historia, particularmente do protagonismo politico-partidario

correlativo com a problematica da Unidade Guine-Cabo Verde, o “revolucio-

narismo” entao em voga e a ambiguidade e o oportunismo da pequena

burguesia entrincheirada nesse sfmbolo do Poder que era o “Gremio.” Entre

Duas Bandeiras, nao deixa de desempenhar uma fun^ao pioneira e desini-

bidora na abordagem da historia recente de Cabo Verde com as tecnicas do

romance historico.

Com o seu romance O Eleito do Sol, Armenio Vieira, pedra fundamental

da moderna poesia cabo-verdiana, transfere para a fic^ao a sua enorme capa-

cidade de surpreender, de que tinha dado provas irrefutaveis na poesia. Pri-

meiramente, porque toda a intriga do romance decorre no Antigo Egipto

durante a dinastia do Farad Amendfis XXVIIL Discorrendo sobre a atribu-

lada vida de um escriba egipcio, o romance constitui uma verdadeira alegoria

sobre as relates entre o Poder e Saber, entre a tirania e a intelectualidade.

Neste sentido, O Eleito do Sol representa uma profunda cesura com o modo

como ate entao se escreveu fic<;ao em Cabo Verde, ja porque rompe com o

telurismo atavico dominante, ja porque fugindo dos canones tradicionais

significa a transplanta^ao da realidade profunda do Cabo Verde contem-

poraneo, ou melhor, de qualquer sociedade submetida a poderes autoritarios

e/ou totalitarios (a omnipresen^a do Estado e dos sens agentes, os jogos pala-

cianos do poder, o ambiente concentracionario, a miseria e a insoluvel depen-

dencia em rela^ao aos maiorais, etc) para uma realidade aparentemente

longmqua. Aparentemente, porque todo o romance e um fresco absurdo e

virtual sobre as expectativas mais profundas da sociedade cabo-verdiana, quer

dizer, reformas sociais profundas, maiores liberdades civicas e relates menos

cmicas entre o Poder e os cidadaos. Tanto do ponto de vista da tematica,

como dos recursos da linguagem utilizada representa O Eleito do Sol o
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alargamento das perspectivas da fic^ao cabo-verdiana pela sua fuga em rela9ao

a “hegemonia” claridosa.

Tal alargamento de perspectivas e tambem visivel nos romances O Meu

Poeta e O Testamento do Sr. Napumuceno da Silva Araujo de Germano Al-

meida. Neste autor, a ironia conquista foros de cidadania e cumpre todo o sen

poder corrosivo de uma sociedade— aquela que continua a persistir no pos-

independencia — ja em si anquilosada pela hipocrisia de um poder omnis-

ciente e omnipresente. Particularmente em O Meu Poeta sao ainda as rela^oes

entre os corredores do Poder e as crescentes reivindica^oes dos cidadaos por

maiores direitos ciVicos o nucleo fundamental do labor ficcional de Germano

Almeida. Contrariamente a Armenio Vieira, e a realidade cabo-verdiana

centrada na cidade do Mindelo que e apreendida no seu devir actual e nos

seus detalhes comezinhos. Assim, uma extensa paleta de questoes sao objecto

da indaga<;ao das personagens: a acomoda^ao da pequena-burguesia em rela-

^ao ao poder dominante, as rela^oes entre os intelectuais e o poder politico,

as rivalidades entre as diferentes ilhas de Cabo Verde, a inser<;ao de Cabo Verde

em Africa, o revolucionarismo pequeno-burgues, as relates entre a lingua por-

tuguesa e a lingua caboverdiana, a prostitui^ao nos meios urbanos, a emer-

gencia e a decadencia do Regime de Partido unico, enfim, tudo o que, de alguma

forma, preocupou os estratos urbanos da sociedade cabo-verdiana, sobretudo

desde a independencia nacional.

N’ O Meu Poeta e, assim, um Cabo Verde prestes a desenvencilhar-se do

Regime de Partido tinico e do seu cortejo de mordomias, mal-entendidos e

mascaras duplas ou triplas que desfila sob os nossos olhos. Teoricamente, e

um facto banal — o encerramento do cafe “Retiro fechado” — o catalizador

de toda a intriga romanesca, de caracteristicas, por vezes, nitidamente bur-

lescas e satiricas.

De fundamental importancia no actual panorama ficcional em Cabo Verde

sao o romance O Estado Impenitente da Fragilidade bem como os Contos da

Macaronesia de G.T. Didial. Em ambas as obras uma perspectiva perfeitamente

nova faz a sua apari<;ao na fic^ao cabo-verdiana, designadamente a perspectiva

filosofico-metafisica. Em ambas as obras de ficgao, as personagens existem

sobretudo como interpeladoras do destino e dos meandros que o mesmo tece

nas rela^oes entre o Transcendente e o Homem. Nao interessa se essas

personagens sao tecnocratas cidadaos do mundo ou um pobre pai repetindo o

acto de sacrificio de Abraao num dos anos de crise em Cabo Verde. O essencial

e que lodo o gesto das personagens carrega em si a imponderabilidade do
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sagrado. E assim que nas quinze narrativas que constituem os Contos da

Macaronhia indaga^oes varias sao afloradas. No conto de abertura, “As

Inscri^oes,” procede-se a mitifica^ao das origens de Cabo Verde (denominado

Macaronesia), situando os antepassados dos seLis primeiros povoadores na Asia

Menor. Esses primeiros povoadores viriam a desaparecer, em virtude de pragas

enviadas pelos deuses na sequencia de lutas fraticidas entre aqueles. Nessa

primeira narrativa, o autor imbrica essa primeira historia da Macaronesia (Cabo

Verde) e dos seus reis (Micanor e Macero) na mitologia grega e na obra de

Sofocles. E esse tom renovador, tanto na tematica como na linguagem, de sabor

biblico, que perpassa todos os Contos da Macaronesia. Problematicas varias sao

trazidas a cola^ao: a maternidade, as tensoes entre o conhecimento e a

ignorancia, a diaspora intelectual cabo-verdiana, a sexualidade, a impotencia e

o adulterio, a religiosidade popular, a loucura, o suicidio, o espiritismo, o

gregarismo cabo-verdiano e o racismo na diaspora, a solidao, etc. Contos

exemplares, pelas interpelagoes filosoficas neles msitas e pela singularidade da

cosmovisao do homem cabo-verdiano, alias, tambem integrantes do romance

O Estado Impenitente da Fragilidade, eles oferecem ao seu autor um lugar

exemplar e singular no panorama da fic9ao cabo-verdiana contemporanea.

Exemplaridade e singularidade que alias afloram na forma original como o

autor conjuga metafisica e telurismo, banalidade e profundidade filosofica

(como por exemplo nos contos “O Vulcao,” “Feiti^o de Cao,” “Kleist”).

Uma outra importante vertente da fic^ao pos-claridosa, particularmente

daquela que surgiu no perfodo posterior a independencia nacional, e a que

integra o real maravilhoso na tessitura ficcional. Tal vertente teve os seus

primeiros indicios em Jorge Barbosa (nomeadamente com o conto “Conversa

Interrompida”) e Armenio Vieira (sob o pseudonimo de Silvenius) mas so

conheceu momentos mais elevados e elaborados com a publica^ao das colec-

taneas de contos A Casa dos Mastros de Orlanda Amarilis e Desassossego de

Fernando Monteiro. Tradicionalmente abordou a fic^ao cabo-verdiana seres

sobrenaturais mais como produtos do imaginario infantil e personagens da

literatura oral. Com as obras acima referidas, particularmente com Desas-

sossego, os seres sobrenaturais (“finados,” “espiritos,” “Sata”) tornam-se eles

proprios as personagens fundamentals da intriga ficcional. Inseridas na

realidade teliirica e espiritual do Homem cabo-verdiano, elas mesmas sao os

actores fundamentals dessa mesma realidade, ainda que absurdas pelo que

representam de inverosimil quando se e conduzido por canones de pensa-

mento puramente racionais. No entanto, elas sao profundamente verosimeis
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pois que se inserem numa realidade ja em si absurda pela precariedade da sua

existencia tanto material quanto espiritual. E assim que no conto “O Con-

trato” da colectanea Desassossego, o enriquecimento repentino de um lumpem,

abandonado a sua sorte, e explicado pela interven^ao de seres demonfacos que,

para a consecu^ao do proposito acima referido, exigem contrapartidas fortes

quais sejam a alma do beneficiario em troca de felicidade e de bens materials.

A verosimilhan^a de tal intriga reside no facto de tais possibilidades nao

serem puras projec^oes, mas encontrarem-se profundamente ancoradas na

mentalidade do cabo-verdiano e no modo de o mesmo se relacionar com o

mundo dos espfritos. A abordagem nova reside, como ja foi aflorado, no facto

de tais estorias serem concebidas nao como produto de qualquer fantasia

infantil ou supersticiosa, mas como integrando o real concreto da vida quo-

tidiana. Se em Fernando Monteiro, o real maravilhoso e magico tern as suas

profundezas na espiritualidade rural e suburbana de Cabo Verde, particular-

mente da ilha de Santiago, em Orlanda Amarilis o mesmo funda-se no espiri-

tismo urbano da ilha de S. Vicente, particularmente no chamado racionalis-

mo cristao de forte influencia brasileira.

O realismo magico e maravilhoso e ainda patente em obras ficcionais de

outros autores, como por exemplo “Chuva Nocturna,” de Dionisio de Deus y

Fonteana, “A Noiva” e “Pubis de Venus” de Euricles Rodrigues, “A Cidade e o

Idolo,” de Jose Vicente Lopes, A Ilha Fantdstica de Germano Almeida e de

forma difusa e imbricada com um certo realismo metaffsico na obra de G.T

Didial (como, por exemplo, nos contos “A pergunta,” “Em Antinoopolis”).

Caracteristica da literatura claridosa foi o inventar de uma nova lingua-

gem literaria, a qual consiste fundamentalmente na recria^ao do portugues-

-padrao, adaptando-o a lingua propria dos cabo-verdianos que e o Crioulo.

Se essa nova linguagem e profundamente artificiosa e puramente literaria

porque nao corresponde a uma qualquer fala existente na realidade concreta

do cabo-verdiano, ela desempenhou no entanto um notavel papel pelo que

significou de aproxima^ao de uma lingua estrangeira as mentalidades espe-

cificas do cabo-verdiano e de abertura da possibilidade da conquista dessa

mesma lingua pela maioria dos potenciais bilingues cabo-verdianos. A
criouliza^ao do Portugues foi uma das possiveis formas da autonomiza^ao da

literatura cabo-verdiana e constitui uma das marcas mais salientes da clarido-

sidade e um dos signos maiores da sua continuidade na fic9ao cabo-verdiana

que a ela se seguiu. Na verdade, rara e a obra hccional cabo-verdiana pos-

claridosa que nao carregue consigo essa imbrica^ao insolita que e o portugues
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literario cabo-verdiano. Com o paulatino progredir do bilinguismo portu-

gues-crioulo nas comunidades cabo-verdianas, o supra-referido portugues

literario tende a minorar o seu grau de artificiosidade para reflectir uma reali-

dade lingLiistica mais ou menos patente na vida socio-cultural dos cabo-

-verdianos. Cabe neste caso sublinhar o importante passo em frente nesse

dominio que constitui A Ilha Fantdstica de Germano Almeida.

Pode-se afirmar que essa obra e daquelas que mais longe foi na recria^ao de

um portugues cabo-verdiano pejado de crioulismos, o que Ihe confere uma

nova autenticidade. Por outro lado, a fluencia dos longos discursos indirectos e

dos monologos interiores, a par da indiferencia^ao entre as fun^oes do narrador

e das personagens consolidam essa autenticidade, que se vivifica de um telu-

rismo tipico dos meios pequenos, como o e a ilha da Boavista. Telurismo que

em si conjuga a realidade comezinha dos dias de sobrevivencia ao fantastico que

percorre o imaginario da crian^a, narradora e personagem omnipresente.

Outras obras e autores podem ainda ser destacados pela sua conjuga<;ao

do portugues e do crioulo, de uma forma assaz incomum. Tal e o caso de Cats

de Pedra de Nuno de Miranda, de “Lazaro, o Salteador” e “Raboita de Rubom

Manel” de Joao de Deus Lopes da Silva, de varios contos dispersos de Nicolau

de Tope Vermelho, de Vida Crioula e O Men Tio Jonas de Teobaldo Virginio

[sendo de se salientar que no caso deste autor ha, por vezes, a inser^ao de

dialogos inteiros em crioulo (ou em crioulo aportuguesado) no corpo do

texto em portugues].

A proposito deste autor, e sobre a presente problematica, escreve Manuel

Ferreira:

A capacidade do autor para utilizar uma lingua portuguesa bem amestrada,

permitiu-lhe vivifica-la com os sons internos da sua outra face linguistica — o

Crioulo — e com ele a ternura do verbo com o qual, de quando em quando,

ado(;a e vivifica a Imgua portuguesa, num jeito de caboverdianiza<;ao ja com larga

tradi9ao na moderna literatura caboverdiana.

Ainda segundo Manuel Ferreira, “tal policromia linguistica da a sua

escrita uma expressao de solidariedade e de telurico.”

A semelhanqa de Ilheu de Contenda de Teixeira de Sousa, de Percurso

Vulgar de Carlos Araujo, as obras supramencionadas podem ser classificadas

como integrando a literatura regenerativa cabo-verdiana, isto e, aquela que

abordando o nosso passado historico, fa-lo na perspectiva politico-ideologica
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da actualidade, o que desde logo Ihes confere Lima nitida marca pos-claridosa,

nao so do ponto de vista cronologico, como do ponto de vista da mundivisao

a elas subjacente. Em “Lazaro, o Salteador” e “Raboita de Rubom Manel,”

pot exemplo, sao contadas as historias de personalidades e situa^oes rurais e

miticas da historia de Cabo Verde. Baseadas grandemente na memoria mitica

do povo, tais historias carregam consigo uma forte carga lendaria, pelo que,

tambem nestes casos, o realismo magico joga de alguma forma o seu papel.

Mas o fundamental e que elas se debrugam sobre as lutas socials numa das

ilhas mais esquecidades pela primeira fic<;ao claridosa, que e a ilha de San-

tiago. Na esteira de O Escravo de Jose Evaristo de Almeida, considerado o

primeiro romance de tematica cabo-verdiana e o qual tern como cenario a

grande ilha, e todo um passado de dissen(;6es socials, desarmonias raciais e

culturais que vem a tona, tendo como pano de fundo a luta mortal entre os

grandes proprietarios fundiarios e os camponeses pobres. E notavel que uma

das vias fundamentals do surgimento de uma literatura pos-claridosa em

Cabo Verde tern surgido da abordagem literaria do passado historico das ilhas

do Morgadio, nomeadamente das ilhas do Fogo e de Santiago. Literatura pos-

claridosa nao no sentido da linguagem literaria utilizada ou do patente

telurismo, mas pela retrata^ao de realidades novas, ainda que integrantes do

passado, e por sua sustentaqiao por concep^oes estetico-ideologicas diferentes.

As asser(;6es acima referidas podem ser aplicadas mutatis mutandis ao

romance A Saga das As-Secas e das Gragas de Nossenhor de Onesimo Silveira.

Claridoso em grande medida na sua abordagem da vida rural santantonense,

suas vicissitudes e sua correlagao umbilical com a ilha de S. Vicente, A Saga...

traz um tom novo quando se debru^a sobre a vida dos contratados cabo-ver-

dianos em S. Tome, seu quotidiano de sujei^ao aos roceiros e seus sequazes,

suas rela^oes enquanto originarios de diferentes ilhas de Cabo Verde, entre si,

e com os originarios (tambem submissos) da Africa Negra (Mozambique, por

exemplo) e com os forros (nativos livres de S. Tome e Principe). A abordagem

da vida dos caboverdianos em S. Tome foi por demais empreendida na

poetica cabo-verdiana quer claridosa quer pos-claridosa. Na fic^ao, ela e rara

quando pensamos numa abordagem directa. Antes de Onesimo Silveira, um

dos autores que melhor logrou essa abordagem foi Maria Margarida

Mascarenhas, com alguns contos constantes da sua colectanea Levedando a

Ilha, particularmente no conto ‘A Viola Partida.”

Alias, cabe aqui sublinhar que a diaspora cabo-verdiana, quer para os pai-

ses do “Sul-Abaixo” quer para os paises europeus e americanos nao tern
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merecido a devida aten<;ao da fic^ao cabo-verdiana. Assim, no periodo poste-

rior a publica^ao da revista Claridade, poucos se tern abalan^ado a tal fun^ao.

Sao os casos para alem dos exemplos ja citados, de Nuno de Miranda, Teo-

baldo Virgmio com O Meu Tio Jonas, Daniel Benoni, com Nao Queria Ser

Tambor e Um Caboverdiano em Mogambique, Manuel Ferreira, com Terra

Trazida, Orlanda Amarilis, com Cais de Sodre Te Salamansa, Luis Romano,

com a colectanea de contos Ilha, Manuel Veiga, em Oju d’Agu, Tome Varela

da Silva, particularmente no conto “Sermas.” Se a emigra^ao constitui pre-

senga constante na vida das personagens das obras de fic<;ao cabo-verdiana,

pela permanente evoca^ao que dela fazem e pela sua inquestionavel impor-

tancia para a sobrevivencia dos que regressaram ou permaneceram na ilha, ela

e ainda assim so escassamente abordada enquanto cenario concreto da vida

dessas mesmas personagens.

De um outro quilate e a obra Tempos da Moral moral, de Vasco Martins.

Com fortes laivos de fic^ao cientifica, tal como os “Contos de Ternala” de

Oswaldo Osorio, a obra conduz-nos a alguns lugares, fontes de sabedoria e de

pureza, situados em Africa (negra e sariana) e na Europa, num contexto, —
situado temporalmente no seculo XXI — de completa exacerba^ao de todos

os conflitos e dramas do homem moderno (politicos, totalitarios, tecnolo-

gicos, sociais, culturais e mentais). Nao fosse a falta de mestria da linguagem

literaria utilizada, poder-se-ia dizer que Tempos da Moral moral e o equiva-

lente futurista d’ O Eleito do Sol, de Armenio Vieira. Sera tal viagem futurista

ainda uma forma de disseca^ao da eterna busca pelo caboverdiano do seu

verdadeiro ser? Em Tempos da Moral moral (e n’A Verdadeira Dimensao, a

outra obra romanesca de Vasco Martins) a indaga^ao e sobretudo existencial.

E tambem a indaga^ao existencial a substancia nuclear de Ldgrimas de Bronze

de Euricles Rodrigues. Obra ficcional destituida de personagens palpaveis

pela completa dispersao do narrador, enquanto sintonia da dispersao do

individuo no nosso tempo, Ldgrimas de Bronze e significativa sobretudo pela

utiliza^ao pioneira que empreende o seu autor do monologo interior enquan-

to tecnica de disseca^ao da psique e da dilacerada interioridade do narrador e

das personagens. Narrador e personagens que as vezes sao um politico aco-

metido pela loucura do poder, um poeta extasiado pelos sonhos que libertam,

um par de amantes alucinados pela paixao, uma vitima ressuscitada e vivendo

no mundo da amnesia, seres de um mundo surrealista, que, afinal, constitui

o nosso quotidiano. Outras vezes, o narrador e um carniceiro pois que “seguir

a luz da cruz e ser algoz da voz de Jesus.” Ou simples ninfomaniaca, embre-
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nhada na sua toxicodependencia. O mais das vezes, sao corpos perdidos no

onirismo da vigilia e do pesadelo. Expressao da dilacera^ao do ser desses entes

desvairados, que sao os jovens urbanos da nossa capital: narcisismo, culto do

corpo em paradoxal comunhao com a toxicomania, o alcoolismo, a absoluta

paixao pelo sexo, a nausea esparramando-se por esses interminaveis dialogos

que consign mesmos estabelecem. Porque “cada ser de uma cidade e uma

silenciosa cidade de gritos ricocheteados nas paredes do proprio ser.”

Tal demarche e, alias, visivel tambem em Rosa de Saron, uma “ficcionista

gemea” de Euricles Rodrigues ou Dina Salustio, a ficcionista cabo-verdiana mais

consequente na cria^ao de estorias-cronicas, reunidas em Momas Eram as Nodes.

Uma das mais importantes vertentes da actual fic(;ao caboverdiana, pela

sua exemplaridade e riqueza de consequencias, e aquela escrita em lingua

cabo-verdiana. A escrita em lingua cabo-verdiana conta ja com mais de um

seculo de Historia se nos ativermos aos trabalhos filologicos sobre o Crioulo

escritos em Crioulo e em Portugues por A. de Paula Brito e aos trabalhos

literarios em lingua cabo-verdiana do Conego Teixeira. Essa escrita conheceu

momentos de profundo recorte literario com a poesia de Eugenio Tavares e

Pedro Cardoso. O trabalho destas duas grandes estrelas do firmamento

crioulo teve continuidade com a produ^ao de Sergio Frusoni, sobretudo com

o seu Vdngele Contode de Nos Moda, Armando Napoleao Fernandes, Jorge

Barbosa, Jorge Macedo Barbosa, Luis Romano, Ovidio Martins, Felisberto

Vieira Lopes (Kaoberdiano Dambara), Artur Vieira, Jorge Pedro Barbosa,

Corsino Fortes, Emanuel Braga Tavares, Armenio Vieira e um bom numero

de literatos da novissima gera^ao. Como acontece com o conjunto da litera-

tura caboverdiana, a produgao em Crioulo tern maior incidencia quantitativa

na poesia. No dommio da prosa ela e relativamente recente. Iniciada com

trabalhos de recolha da tradi^ao oral, como no caso do trabalho pioneiro de

Elsie Parsons, que procedeu, nos Estados Unidos da America, a uma vasta

recolha das tradigoes orais da diaspora cabo-verdiana, bem como de

Negrume-Lzimparim, de Luis Romano, ela so conhecera o seu verdadeiro

perfil, enquanto conjunto de obras de imaginagao conduzidas por

mentalidades modernas, nos anos que se seguem a independencia nacional.

Anos, diga-se de passagem, caracterizados por uma intensa luta em favor do

Crioulo, enquanto lingua nacional e literaria. E assim, que a par do seu

inestimavel labor ciennfico em prol do Crioulo, labor esse consubstanciado

no ensaio linguistico Diskrison Strutural di Lingua Kabuverdianu, na primeira

Introdugao a Gramdtica da Lingua Cabo-verdiana, no Alfabeto do Crioulo, de
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base fonetico-fonologica, adoptado pelo Coloquio do Mindelo (1979), no

sen contributo determinante na elabora<;ao do Alfabeto Unificado da Lingua

Cabo-verdiana (ALUPEC), ManLiel Veiga publica na segunda metade dos

anos 80, Oju dAgii, o primeiro romance em lingua cabo-verdiana. Romance

de inicia^ao aos meandros da nossa lingua no que ela contem de riqueza

metaforica e analogica, consubstanciada em ditos, proverbios, adivinhas,

reelabora^ao de estorias, cren^as e costumes tradicionais Oju dAgu e, a

semelhan<;a do moderno romance africano, uma feliz recria^ao da oralidade,

e da espiritualidade a ela subjacente, pelas tecnicas do romance moderno.

Tal integra^ao da oralidade no corpo do romance evidencia-se, desde

logo, no facto de a propria narrativa iniciar-se nos moldes das estorias tradi-

cionais. E um velho, Palu di Djodja (Papai Grandi), que reiine as crian^as e

narra os destinos das varias personagens: Ze di Beba, o filho do morgado

nascido em Goltarpu (Portugal) que regressa a Cabo Verde para reencontrar-

se e as suas raizes; Pedrinho, o alter ego do autor e do narrador autodiegetico

e que representa o intelectual cabo-verdiano identificado com o seu povo,

com as suas raizes e cujo percurso e alias representativo do percurso de grande

parte dos intelectuais originarios de Santiago: infancia no campo, estudos no

seminario catolico, forma<;ao teologica e universitaria, crises de voca^ao,

abandono da voca^ao sacerdotal e op^ao pela ruptura com a ala conservadora

da Igreja e os sens valores; Regina, a personagem feminina, que em busca da

felicidade e de si, une-se a Mamadu, um negro-africano, continental e mu^ul-

mano, conhece o Oju dAgu (enquanto metafora das origens negro-africanas

do caboverdiano) e regressa definitivamente a Cabo Verde. No que respeita

ao seu conteudo, Oju dAgu e assim a historia da viagem iniciatica das per-

sonagens (a SLibentender os diferentes tipos do cabo-verdiano) pelo mundo

das suas origens enquanto pais, e enquanto pais africano. Deste modo,

conflitos de matrizes varias — sociais, geracionais, culturais, religiosas, se-

xuais — vem a ribalta para nos elucidar sobre o longo e por vezes doloroso

percurso na constituigao da nossa identidade. Deste modo, o romance Oju

dAgu constitui como que uma smtese de toda a historia cabo-verdiana —
desde a sua genese escravocrata e latifundiaria ate aos primeiros anos pos-

independencia ? plasmada em Santiago, mas com afluentes pelas OLitras ilhas

e pela diaspora. O romance Oju dAgu constitui assim como que uma refor-

mulaq:ao de todos os pressupostos estetico-ideologicos da claridosidade, pela

sua negagao, por um lado, particularmente do lusotropicalismo, e pela sua

complementagao, por outro lado, pela inser^ao de toda a problematica social

JOSE

LUiS

HOPFFER

CORDEIRO

ALMADA



240 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 8

do morgadio, do racismo, da africanidade, de uma certa negritude crioula e

de toda a ideossincrasia santiaguense na saga literaria caboverdiana. E e nesse

aspecto, a par do facto de ter sido integralmente escrito em Crioulo, que resi-

de a inquestionavel importancia de Oju d’Agu. Nao e pois descabida a asser-

9S0 do professor Gerald Moser, segundo a qual Oju dAgu e comparavel, em

certos aspectos, a Pilgrims Progress ou a Roots.

A publica^ao do romance Oju dAgu, apesar de ter sido aplaudida por uma

parte importante da intelectualidade cabo-verdiana, nao deixou de suscitar

controversias as mais variadas. A primeira de entre elas foi certamente a rela-

tiva a capacidade do Crioulo em servir de veiculo de produ(;ao de obras lite-

rarias de grande folego. A controversia relativa a essa primeira questao ficou

agravada pelo facto de o autor de Oju dAgu ter procedido, com essa sua obra,

as duas experimenta<;oes equiparadas pelas mentalidades preconceituosas dos

detractores do Crioulo a “pecados mortals”: a) a integra^ao total do mundo

das tradigoes orais e da oralidade num conceito tecnico de romance moderno;

b) a utiliza^ao de um alfabeto, de base fonetico-fonologica, na escrita do

romance. Pecado mais mortal, neste ultimo caso, quando se tern em linha de

conta que alguns signos utilizados (nomeadamente os que se destinam a

representar as palatals) tinham sido objecto de grande contesta^ao. Tanto

mais que a contesta^ao era simplesmente a ponta do “iceberg” da contesta^ao

mais geral de qualquer afinidade de Cabo Verde com a Africa Negra e os

processos literarios com ela conexos.

De todo o modo, e inquestionavel que a publica^ao de Oju dAgu repre-

senta uma revolu^ao nas letras cabo-verdianas pela grande valoriza^ao que

representa para a lingua cabo-verdiana e pelo seu contributo para a afina9ao

e moldagem literaria da mesma lingua. Na sequencia da sua publica^ao, al-

guns outros trabalhos no dommio da prosa de fic(;ao vieram a lume. De entre

eles, cabe destacar o livro de contos Nataly Kontus de Tome Varela da Silva.

Livro do quotidiano do Homem cabo-verdiano, e por vezes das suas franjas

mais marginalizadas, o livro Nataly Kontus vAe. sobretudo pelo que significa

de ousadia no tratamento literario do Crioulo e pela sua visao profundamente

critica da sociedade cabo-verdiana. Tal postura e alias caracten'stica do seu

autor. Autor de varias obras de recolha nos mais variados dommios da tra-

di^ao oral, o autor notabilitou-se pela sua poesia radical, pelo seu conteudo

critico e pela recupera^ao da essencia morfologica e lexical da nossa lingua.

Infelizmente, a prosa de fic^ao em Crioulo nao tern conhecido o desen-

volvimento que merece. Contos esparsos tern vindo, no entanto, a lume em



CAPE VERDE: LANGUAGE, LITERATURE & MUSIC 241

revistas e outras pLiblica^oes periodicas (como sao os casos das narrativas em

verso de Ano Nobo, de “Kabera Manu Dama,” de Pedro Freire e “Storias di

Arvi” de Ze di Sant’y Agu), a par de inumeros textos poeticos.

O curioso e qtie a maioria dos raros textos produzidos nesse dommio de

qtiase indigencia da literatura cabo-verdiana que e o teatro — a par da lite-

ratura infanto-juvenil—
,
(se nos abstrairmos dos textos de Jaime de Figueiredo,

Francisco Fragoso e Qiiem e Quern de Maria Jose) foram-no em lingua cabo-

verdiana. Trata-se do texto dramatico Matilde — Viage di Distino, do poeta

Artur Vieira, das pe^as teatrais “Julgamento de Toto Montero” de Ano Nobo e

“Descarado” de Donaldo Macedo, bem como da obra dramatica “Spingardas

di Tia Karar” de Horacio Santos, tradu^ao da pe^a “Die Gewehre der Frau

Karar” de Bertolt Brecht. Ainda a proposito do Crioulo, seja dito, a titulo de

curiosidade, que um grupo de jovens, sobretudo professores, tern vindo a

publicar, na Praia, uma folha cultural intitulada “Xatiadu si,” integralmente

redigida em cabo-verdiano e com base no ALUPEC.

Com o alargarnento do raio de ac^ao do Crioulo para a prosa de fic(;ao, o

ensaio e o teatro, consolida-se, de algum modo, o tendencial bilinguismo

cabo-verdiano e restringe-se os efeitos maleficos da diglossia. O cabo-ver-

diano pode, doravante, comungar dessa santissima trindade literaria, que Ihe

e cada vez mais propria: a literatura cabo-verdiana de lingua portuguesa— a

literatura cabo-verdiana de lingua cabo-verdiana — a literatura oral obvia-

mente em lingua cabo-verdiana.
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