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Resumo. Este artigo afirma a importancia de publica^oes que resgatam

a produ^ao literaria dos paises africanos de lingua portuguesa para as

pesquisas que se realizam a distancia do contexto em que os textos se

produzem. Tomando como referenda o volume editado com os niimeros

da revista Claridade, em 1989, por Manuel Ferreira, e a Antologia dos

novissimos poetas caboverdianos, Mirabilis de veias ao sol, publicada em

1988, sao ressaltadas caracteristicas da literatura produzida em Cabo

Verde em dois momentos historicos de importante significa^ao.

Para os pesquisadores das literaturas africanas de lingua portuguesa, que

vivem distante das livrarias e editoras portuguesas ou que nao tern condi^ao

de visitar com freqiiencia os paises africanos de Imgua portuguesa, o acesso

aos textos dos escritores africanos da-se de forma ainda restrita e isso dificulta

a investiga^ao mais detalhada de questoes que os proprios textos acentuam.

Esta realidade, vivida com freqiiencia por alguns pesquisadores brasileiros,

obriga-os a produzir estrategias que possam contornar as dificuldades que

sempre aparecem em busca de resultados mais produtivos. A carencia de obras

especificas de determinados autores pode ser contornada pela pesquisa do

material fornecido por antologias e esse trabalho pode resultar em solu(;6es

bastante animadoras, principalmente quando se valorizam os elementos da

produ^ao do volume, as informa^oes dadas pela sele^ao de autores e textos e

se reflete sobre a inten^ao politico-literaria que transparece nos poemas.

O estudo das antologias revela-se, portanto, como um excelente recurso

para quern investiga a distancia os textos literarios produzidos na Africa de
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lingua portuguesa em diferentes momentos da fase anterior a independencia

e na do pos-independencia, epoca em que os projetos literarios assumem

novos percursos, procurando revigorar conquistas ja alcan^adas mesmo quan-

do a dureza da situagao historica exigia outros modos de expressao. Atual-

mente, os contatos mais frequentes com as editoras portuguesas, via Internet,

ajudam o pesquisador distante a ampliar o acervo de textos, mas, pelo menos

no caso do Brasil, o alto pre^o dos livros ainda e um grande impedimento a

maior circiila^ao dos textos africanos entre os pesquisadores. O estudo das

antologias continua a ser um recurso valido de acesso a uma amostragem

consistente da produ<;ao poetica que traz em si marcas do momento socio-

historico da sua produ^ao. O material das antologias propicia varias dire^oes

de pesquisa e sugere temas para uma compara^ao frutifera com a produ<;ao

literaria de outros espa^os culturais.

No caso especifico da literatura de Cabo Verde, as antologias organizadas

por Mario Pinto de Andrade e Manuel Ferreira^ apresentam-se como exce-

lente material que nos possibilita nao apenas o contato com diferentes fei^oes

literarias da fase anterior a independencia do pais, mas ainda o acesso a infor-

ma^oes sobre ideais e ideias que, em momento de grande efervescencia poli-

tica, fortaleceram alguns dos movimentos literarios que revelaram as ilhas ao

mundo. A Antologia temdtica de poesia africana-, na noite gravida de punhais

(1975), organizada por Mario Pinto de Andrade, como o proprio titulo

indica, agrupou poemas a partir de temas gerais que perpassavam as literatu-

ras de lingua portuguesa na Africa. A cole^ao No reino de Caliban (1997),

organizada por Manuel Ferreira, particulariza as manifestagoes poeticas de

Angola, Mo(;ambique, Cabo Verde, Sao Tome e Principe, areas onde o feno-

meno literario adquiriu um relevo significativo, ja na fase colonialista. A
antologia se organiza tentando construir um percurso literario que vai dos

chamados precursores a fase imediatamente anterior ao 25 de abril de 1974,

marco do termino da dominaijao portuguesa em Africa.

Todavia, para me ater ao proposito que norteia este trabalho, qual seja o

de reafirmar a colabora^ao valiosa que as antologias de poemas africanos de

ImgLia portuguesa, publicadas em diferentes fases, podem prestar principal-

mente aqueles pesquisadores que, distantes de Portugal e da Africa, insistem

na investiga^ao das literaturas africanas, assumo um recorte que me propicia

discutir duas experiencias bastante significativas para o estudo da literatura de

Cabo Verde. Vou me referir, em primeiro lugar, ao volume que resgata a

produ^ao da revista Claridade, organizado por Manuel Ferreira. O volume e
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publicado em 1986, cinqiienta anos apos o laii(;amento do primeiro numero

da revista, que nasceu na cidade do Mindelo, ilha de Sao Vicente. Este im-

portante material possibilita ao investigador identificar os percursos literarios

tra^ados pelos escritores caboverdianos envolvidos com a publicagao e, a

partir deles, avaliar a produ<;ao literaria levada a luz pela revista Claridade,

comparando-a com a de outros movimentos literarios que se desenvolviam

em varios pontos da Africa e das Americas na mesma epoca. Numa fase em

que o ideario colonialista instigava a produ^ao de textos voltados a valori-

za(;ao do homem e da terra, definidos por processos perversos de exclusao,

Claridade desponta, no campo literario caboverdiano, como um divisor de

aguas. Algumas particularidades da revista, que, segundo Manuel Lopes, um

dos fundadores, nao tinha um programa, embora fosse incentivada por

estimulos concretos e imediatos (Lopes, apud Lerreira, 1986, p. XXX), forne-

cem excelente material de pesquisa, principalmente quando se compara a

revista com aspectos de outras publica^oes que marcam o percurso literario

das diferentes na^oes africanas de lingua portuguesa.

Um fato que se destaca na revista Claridade e o que comprova a presen^a

do Brasil em Cabo Verde, reconhecida por varios estudiosos e referida tanto

em textos literarios, quanto na Imprensa em geral. A relagao afetiva, cultural

e literaria com o Brasil e reconhecida como estimulo a uma consciencia de

pertencimento e na modelagem de uma expressao literaria que rompe com

formulas gastas e preconiza a liberdade de expressao. O ardor com que os

escritores modernistas brasileiros expoem o seu projeto de renova^ao e bem

acolhido pelos escritores caboverdianos, Baltazar Lopes, Jorge Barbosa e Ma-

noel Lopes, fundadores da revista Claridade. O depoimento de Jorge Barbosa

e importante para testemunhar a presen^a brasileira em Cabo Verde:

,

Influencia da literatura brasileira teria havido, por certo, nos modernos escritores

caboverdianos, que por essas paragens se lan^aram na aventura da produ^ao

literaria (...). Deles aproveitamos, pois, a descoberta e a experiencia, que nos

contagiaram com o seu entusiasmo de coisa nova. (Barbosa, apud Ferreira XXXI)

O escritor, dentre os varios poemas em que o Brasil e a literatura dos

modernistas sao referidos, apresenta-nos um endereqado a Manuel Bandeira,

“Carta a Manuel Bandeira” no qual, poeticamente, recorta caminhos que

ligam Cabo Verde ao Brasil, atraves “de sonhos e de versos,” construidos “no

outro lado do mesmo mar.” (Barbosa, apud Ferreira 25).
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Baltazar Lopes destaca a importancia da leitura de romances como :

Menino do Engenho e Bangiie, de Jose Lins do Rego, Jubiabd e Mar morto, de i

Jorge Amado e de obras do escritor Marques Rebelo que chegavam as maos

dos escritores “em sistema de emprestimo.” O mesmo escritor ressalta a emo-

9ao e o alumbramento propiciado pela leitura de poemas de Manuel Bandeira

e Jorge de Lima. Em outro momento, destaca afirma96es do sociologo bra-
;

sileiro, Gilberto Freyre, para refor^ar o “lastro comum” existente entre as cul-
|

turas do Brasil e as de Cabo Verde, principalmente porque constituidas por

misturas etnicas e lingiiisticas muito proximas. (Lopes, apud Ferreira 4, 15-
|

22). Em varios poemas de escritores caboverdianos, essa proximidade de
j

fei^oes lingiiisticas e sociologicas faz do Brasil uma terra irma, com carac-

j

teristicas semelhantes as que se mostravam em Cabo Verde. ^ As imagens do
j

Brasil refor^am uma visao nascida do “alumbramento” dos poetas cabover-
'

dianos pela poesia brasileira que, como nos diz Manuel Ferreira (1989) era
|

vista como “o compendio, o modelo, (...) a formula sagrada” (157).
j

O escritor Manuel Lopes tambem ressalta a presen9a da literatura

brasileira na forma9ao de uma consciencia estetica “nacionalizada,” motivada
i

por um “encontro repercussivo de determinantes racicos, (...) e por fontes

quase identicas” (Lopes, apud Ferreira XXXI). A imagem de um Brasil pro-

ximo a Cabo Verde era fortalecida pelas experiencias literarias com que os

modernistas brasileiros inventavam uma outra tradi9ao: a rebeldia e a contes-
,

ta9ao de uma literatura pautada em formas rigidas e em preceitos ultra-

passados. A “unidade de sentimento e de cultura” defendida por Gilberto
|

Freyre em varios textos, inclusive em Casa Grande e Senzala, perpassa a .1

reflexao de Baltazar Lopes em varios momentos da Claridade.
,

Ressalte-se, portanto, que a presen9a brasileira em Cabo Verde motivou a
|

produ9ao de uma gama de textos que conotam a incursao da literatura na i

leitura do ambiente fisico e na inven9ao de mitologias que ajudavam a com- i

por um projeto cultural nacionalista, conforme afirma Fires Laranjeira i

(1992). Com essa inten9ao, as coisas do Brasil aparecem nas paginas da re-

vista Claridade e demonstram formas interessantes da ancoragem de textos

brasileiros nas ilhas. Os poetas do modernismo brasileiro, por vias as vezes

contraditorias, chegaram as ilhas e ajudaram a fortalecer as imagens de uma

terra em que as misturas etnicas e lingiiisticas apresentavam um resultado

positive. Nesse aspecto, a recep9ao dos textos de Gilberto Freyre em Cabo

Verde—e na Africa portuguesa de modo geral-e material interessante de

pesquisa, pois permite contrapor as diferentes leituras das ideias do sociologo
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brasileiro em paises africanos de Imgua portuguesa as que circularam no

Brasil a epoca em que sens mais importantes livros foram publicados.

Os escritores caboverdianos, ao atestarem a presen^a importance de obras

brasileiras na forma^ao de uma consciencia de nacionalidade literaria, nao

desmerecem, entretanto, outros estfmulos. Dentre esses estimulos, a revista

portuguesa Presenga destaca-se pelos ecos modernistas que levou a Cabo

Verde. Manuel Ferreira, no item 2. do seu importance texto “O Fulgor e a

esperan^a de uma nova idade,” prefacio ao volume de 1986 que recupera os

numeros de Claridade, ve a revista portuguesa como um elo entre os jovens

poetas caboverdianos e os novos aspectos “da estetica metropolitana.” A esse

respeito, e importance o testemunho do teorico:

Em suma, e substancial o corpus de dados e informa^oes escritos ou orais que

iluminam a dimensao do papel fundamental da Presen^a coimbra no projecto de

mudan^a literaria e cultural que agitou Cabo Verde nos anos 30 rumo ao seu

destino historico. (Ferreira XXVII)

A pesquisa dos dados fornecidos pela revista Claridade ressalta presen^as

exogenas na formaqao de uma consciencia de nacionalidade em Cabo Verde,

em convivencia com outros elementos que contribuiram internamente para a

visualiza^ao de um conjunto de preocupaqoes e experiencias comuns que

fortaleciam uma forma de se estar no mundo. Politicamente, a inten^ao era a

de “linear os pes na terra,” como alirmam os fundadores da revista; era assu-

mir as questoes especificas de cada ilha como componentes de uma cultura

geral, a caboverdiana. Apreender Cabo Verde como um conjunto de relaqoes

concretas—geograficas, economicas, sociais—fortalece o entendimento de

um homem marcado pelas contradi^oes do espaqo fisico e por outras que

definem a situa^ao de se estar nesse lugar. As imagens de terra acentuam a

angustia marltima do ilheu, como bem percebe Gabriel Mariano (1991), cir-

culam nos textos da revista e expoem os modos como a literatura se ve e como

ela percebe o lugar em que e produzida, A nova experiencia encaminhada pela

Claridade \.v2iA\xz diferentes modos de se compreender a trajetoria literaria das

ilhas e os esforqos para que a literatura pudesse nelas ganhar contornos

proprios. As imagens ligadas a terra, as referencias ao destino do homem

caboverdiano
—

“Viver sempre vergado sobre a terra,/ (...) pobre/ingrata/que-

rida”5—refor^am os rumos a serem assumidos por uma literatura que se

afirma em Cabo Verde. Em Claridade, ao lado dos textos literarios— poemas
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e contos—
,
proliferam reflexoes sobre aspectos etno-sociais das ilhas, sobre a

lingua falada no arquipelago, o crioulo caboverdiano e redefine-se um espa^o

cultural recortado em ilhas, definido pela presen^a forte do mar, dados que

Ihe dao tra<;os peculiares.

Anos mais tarde, os poemas da Antologia dos Novissimos Poetas Cabo-

verdianos; Mirabilis de veias ao sol, organizada por Jose Luis Hopffer Cordeiro

Almada e publicada pela Editora Caminho, em 1991, constitui-se um novo

material de produ^ao literaria. As revela^es poeticas que, em iniimeras

publica^oes, vieram a kiz apos o 25 de abril de 1974, revelam o ressurgimento

da poesia caboverdiana em contornos tematicos, esteticos e ideologicos culti-

vados no pos-independencia.

Dado o grande numero de poetas que fazem parte da coletanea, torna-se

necessario estabelecerem-se alguns norteadores para que as diferentes fei^oes

do volume possam ser avaliadas. A primeira caracteristica que chama a aten-

^ao do leitor esta na apresenta^ao dos poemas: alguns escritos em crioulo,

outros em Frances e em ingles, alem da grande maioria em portugues. Como

assinala o organizador, a realidade sociolingiiistica vivida pelo povo das ilhas

de Cabo Verde transpoe-se para a Antologia e torna-se um elemento da plura-

lidade que se expoe no volume.

Evidenciam-se, por outro lado, alguns dos sinais dos novos tempos lite-

rarios das ilhas de Cabo Verde: a feigao metalingiifstica encaminha uma ten-

dencia tambem presente em antologias de Angola e Mozambique que aco-

Iheram os textos poeticos publicados apos 1974. As indagazoes dos poetas

sobre a funzao da poesia nas tardias sociedades pos-coloniais alimentam o

material poetico a ser trabalhado por eles. A reflexao, via literatura, sobre o

lugar do poeta e da poesia nos novos tempos do pos-independencia, em Cabo

Verde, esta, por exemplo, no poema “Mens versos,” de Alberto Lopes, que

apresentando seu poema como porta-voz dos novos tempos e sens versos,

“seivas que alimentam nova vida/ polen de novo amor e de nova alegria”,

registra a tonica do periodo. Ao falar de si a literatura busca outros caminhos

e procura delinear as feizoes da multiplicidade das experiencias e vivencias em

Cabo Verde. Em varios poemas, a alusao reiterada ao novo diz bem do

proposito de se perceber a liberdade conquistada como expressao de um

“mundo sem cor, sem carcere, sem limite,” como bem acentua o verso de

Alberto Lopes.

Ja Jose Cabral em “Um poema para o ano dez,” ao conclamar os seus pares

para a construzao de “um poema diferente,” insiste no abandono de metricas



CAPE VERDE: LANGUAGE, LITERATURE & MUSIC 309

e rimas bem comportadas e na elei^ao de novas formas que se fa9am proximas

ao canto dos tempos novos.

Os ventos desses novos tempos induzem o labor poetico a reconfigurar a

face multifacetada de espa^os onde as tentativas de experimentagao de novos

ritmos e formas assumem as transforma^oes que aportaram as ilhas do

arquipelago. Com a inten^ao de celebrar as “lusoafricas,” as ilhas onde brota

a “poesia morena,” Correia e Silva brinca com as possibilidades da lingua por-

tuguesa na elabora^ao do poema “A poesia do reverso,” insistindo em alite-

ra^oes e jogos de sonoridades: “tao linda a ledice lirica/vero verso e vertigem”

(218). No poema, a imagem de Pasargada relembra a evasao aflitiva dos anos

de opressao e alude aos novos tempos simbolizados pelo “passaro da paz.”

Por outro lado, valorizando tambem recursos fonicos, Jorge Soares cria

“Uma historia de amor” (269-70), imprimindo velocidade aos versos que

estruturam a historia das “personagens” Antonio e Julieta. Sem a preocupa^ao

de acentuar no poema uma fun^ao metalingiiistica explicita, Soares o elabora

com a utiliza^ao de formas mais liidicas que permitem que nele se ou^a a “trova

nossa,” cantada por Cabral no poema “Um poema para o ano dez” (74-78).

Em varios poemas exploram-se os materials de poesia que se vem culti-

vando nos paises africanos de Imgua portuguesa na busca de ultrapassagem de

componentes marcadamente socials. Como acentua Jose Luis Hopffer Almada,

os percursos dos novos poetas de Cabo Verde fazem-se semelhantes a mirabilis,

que cresce “na margem desertica do mar” (26). A imagem da planta, ao

revigorar a nova poesia, disseminando-a pelos caminhos atordoados pelo sol

e pela dureza dos novos tempos, reestabelece as experiencias e os sentimentos

individuals que se apropriam dos versos do poema. No titulo da coletanea, os

elementos sol e mar refor^am a experiencia literaria propiciada pela cons-

tru^ao poetica que se faz mirabtlica, resistente as intemperies, as agruras dos

ventos e das secas, e metaforizam as novas paisagens que os poemas anunciam

muitas vezes em crioulo.

Muitos poetas da coletanea, semelhantes a outros, cujos poemas estao em

antologias dos novos poetas de Angola e de Mozambique, procuram retomar

as questoes socials e os recursos poeticos sao enfatizados como forma de se

ressaltarem os tra^os fortes da cultura."^ Vozes femininas deixam-se ouvir no

espa^o da antologia e tecem, com os recursos poeticos, o que Simone Caputo^

denominou de “cumplicidade de femeas”, retomando verso do poema de

Dina Saliistio, publicado a p. 155 da Mirabilis de veias ao sol. E nesse espa^o

de cumplicidade, de maos dadas com o outro, que o eu-poetico deixa que as
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palavras moldem uma dimensao feminina da vida preocupada tambem com

a capta^ao dos “sLissurros de prazeres dolorosamente cambiados em mercado

negro”^. Os textos poeticos permitem falar de medos e indecisoes, dos cercos

e das armadilhas que definem o espa^o das mulheres acostumadas com a

tradi^ao da espera: “presas ao cais, esperando, submissas, os amantes, filhos e

maridos que saiam para a pesca da baleia ou iam estudar em Portugal,” como

nos informa Carmem Tindo Secco (1999)7

Os “Exercicios poeticos,” de Vera Duarte, transgridem os espa^os demar-

cados e acolhem as “imagens interditas e as sensa^oes proibidas” (518), e de

algum modo procuram romper com a tradi^ao de mulheres submissas e silen-

ciadas. Os versos da poeta deixam-se visitar por sensa^es que perpassam o

corpo da mulher e as letras do texto recolhem as indecisoes que pontuam o

medo de entregar-se ao prazer: “Ceder a paixao, deixar-me arrastar por esta

for^a magm'fica. Sentir-me feliz...” (521). Ou articulam estrategias que aju-

dam a sufocar as pulsa^oes de um corpo que aspira ao prazer:

Sublimar e palavra d'ordem. O amor e a paixao a libido e o prazer. No altar dos

valores supremos. Sublimar e agora manter estoica e estupidamente secretos os

dialogos que comigo mantenho contigo. (518 )

Outros poetas, na Antologia Mirabilis de veins ao sol buscam fortalecer as
,

tradiqoes que recuperam a linguagem do corpo e de seus desejos. A poesia

intimista se mostra no traqado de uma poetica que conclama as manifestaqoes
;

do corpo, as imagens que traqam a geografia multipla das ilhas e as sonoridades .1

varias que a escrita procura recuperar. Os poemas recolhem imagens e odores
^

das ilhas magicas em festas imensas de cheiros. Os poetas voltam-se para o seu
j

proprio interior e deixam emergir as inquietaqoes que os caboverdianos I

vivenciam, quer no contato com a escassez de chuvas e os ventos fortes que

varrem as ilhas, quer no inexoravel destino que os impele a outros mundos em ^

busca de sobrevivencia. Daf a constante referenda, em muitos dos poemas, a

solidao, a carencia de afeto e ao fardo duro legado pela geografia das ilhas.
|

Ao recuperar algumas tendencias que ja se mostravam em diferentes
j

momentos da poesia africana de Imgua portuguesa, a Antologia Mirabilis de
\

veins ao sol faz-se, como as demais antologias, um espaqo de gestaqao de
|

identidades. Os poetas-ainda que abandonem a feiqao marcada pelo com- !

promisso com projetos politicos e desviem do meramente circunstancial, tao
|

proprio da poesia de combate, dos sentidos previsiVeis da urgencia com que
|
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a literatura percorreu, em varios pontos da Africa, as trilhas abertas pelos

projetos de unidade nacional-tambem registram o desencanto que carac-

terizou a epoca do pos-independencia. Tal sentimento incita a produ<;ao de

novos arranjos expostos na Antologia Mirabilis de veias ao sol e acentua a

preocupa<;ao com o fazer poetico e com a defini^ao do lugar da literatura

numa sociedade de diferentes sotaques e multiplas colora^oes.

Em muitos poemas em que a escrita percorre as sonoridades do crioulo,

trazendo-as para a pagina do livro, procura-se recuperar elementos herdados

da tradi^ao oral, visiVeis em versos como “caco-lec6,/gal dja canta,/nh6s da

nha p6/m6<;a robada.”^ Em outros poemas podem tambem ser percebidas

outras articula^oes com a terra, com a corporeidade das ilhas, com tra(;os da

geografia de espa<;os “entri mar i ceu” (399). A tradi^ao da poesia partici-

pante, aos poucos, cede lugar a procura de outros rumos, ainda que a rudeza

das necessidades concretas insista em exigir o compromisso do poeta com os

problemas do pais.

Quando se pensa nos sentidos encaminhados por um tipo de literatura

que se produz atenta aos acontecimentos, cuidadosa com as tradi^oes e me-

moria oral, talvez seja possiVel identificar nesse esforq:o o desejo de se cons-

tituir enquanto instituigao na qual se gestam alguns dos sentidos explicitados

por Pierre Nora (1984), ao cunhar o conceito de “lugares de memoria,” para

identificar func^oes especificas de espa^os em que as sociedades modernas,

impulsionadas por rapidas mudan^as, imaginam organizar o passado e

preservar os vesn'gios de sua historia. A escrita literaria, ao acolher os

costumes e tradi^oes, abre-se tambem as altera^oes que se vao inscrevendo

nos cenarios em transforma^ao. Por isso muitos temas presentes na Mirabilis

de veias ao sol sao tambem indicadores do mal-estar dos nossos tempos

porque ratificam a certeza de que so e possiVel reproduzir os gestos que

acolhem as lembrangas de manifesta^oes coletivas que se perdem na corrente

de transforma(;6es da vida contemporanea.

A reedi^ao das revistas Claridade, em 1986, ao salvar do esquecimento os

documentos que testemunham o esfor^o de uma gera^ao para firmar os

alicerces literarios de uma na^ao em constru^ao, propicia o contato com tex-

tos que, em sua variedade, revelam os caminhos que os escritores, os cha-

mados claridosos, procuravam trilhar. O volume organizado por Manuel

Ferreira, que tambem e responsavel pelo excelente texto de introdu^ao com

que analisa a produ^ao literaria de gera^des anteriores e posteriores a Clari-

dade, assume, de certo modo, a eficacia dos arquivos. O gesto de salvar da
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perda irreparavel o material pubiicado nos numeros da revista que vao de

mar^o de 1936 a dezembro de 1966, possibilitou aos pesquisadores vas-

culharem, mesmo a distancia das ilhas, as referencias de uma epoca e inves-

tigarem as reservas de memoria de sociedades transformadas pela viola9ao

colonial (Nora 1984). O gesto de Manuel Ferreira aquece a frieza dos dados

coletados com a paixao com que pesquisou as culturas africanas, particular-

mente a caboverdiana, para doar aos pesquisadores de outras epocas a efer-

vescencia de manifesta^oes que concretizaram projetos literarios que cada vez

mais se distinguem uns dos outros.

E com urn pouco da paixao dos colecionadores de objetos, dos orga-

nizadores de coletaneas literarias que percebemos as antologias como um

material de pesquisa em que pulsa uma variedade de vozes. Na recep^ao des-

sas vozes, recuperam-se vestigios da memoria que a escrita procurou perpe-

tuar. Os gestos de leitura retomam os dados da memoria, os apelos do passado

ja transmudados pela experiencia da escrita e os inscrevem em novos atos de

preserva(;ao de lembran^as fertilizadoras.

Em novos arranjos, os textos fornecidos pelas coletaneas analisadas pro-

curam dar conta dos conflitos vividos por sociedades que se localizam entre o

culto de tradi^des e a experiencia, as vezes brutal, de seu apagamento; entre as

manifestagoes caracteristicas da cultura e a insergao dos valores que a escrita

arrebanha. Participam, portanto, como os de outras coletaneas e antologias

literarias, das contradi(;5es dos “iugares de memoria.” Inseridos em produ^oes

hibridas que acolhem as perdas de grupos, as reservas de memoria, precisam

contar com outro tipo de capital simbolico que a exposi^ao do material cole-

tado aufere de publicos diferenciados. Por isso, esse material literario que se pro-

duz com a disposi^ao de resgatar do esquecimento tendencias e fei^oes literarias

que, transitando entre uma visao totalizante das literaturas africanas e outra que

se liga a projetos de fei(;ao nacional, fortalece os contatos com novos publicos,

com pesquisadores distantes que chegam aos textos, as vezes, sem muito conhe-

cimento das motiva^oes historico-sociais que os produziram. No caso especifico

do pesquisador brasileiro, e sempre muito agradavel ver-se refletido em muitos

dos textos que as coletaneas recuperam e, atraves deles, poder conhecer as

circunstancias em que a literatura do Brasil esteve presente na forma^ao literaria

das ex-col6nias portuguesas na Africa e, como acentua Manuel Eerreira, “com

maior expressao e profundidade” em Cabo Verde.
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Notas

' Refiro-me, particularmente, a Antologia temdtica de poesia africana\ na node gravida de

punhais (1975), organizada por Mario de Andrade e a cole(;ao No reino de Caliban (1997),

organizada por Manuel Ferreira.

^ E interessante observar as imagens do Brasil que circulavam, na epoca, entre os escritores

caboverdianos. Manuel Ferreira refere-se a diversidade de visoes sobre o Brasil e, no prefacio a edi^ao

da revista Claridade, de 1986, alude muito adequadamente ao “mito do Brasil,” nascido da percep^ao

do pais latino-americano como um “lugar onde se forjou uma nova fisionomia humana e social.”

^ Versos do poema “Irmao,” de Jorge Barbosa, publicado em Amhiente (1941) 20.

Ver, sobre as perspectivas da nova poesia de Cabo Verde, o ensaio “Mar, memoria e

metapoesia, na Erica caboverdiana,” de Carmem Lucia Tindo Secco (1999).

5Caputo (2001) 113-132.

^ Verso do poema “Apanhar e ruim demais,” de Dina Salustio, 159.

7 Ver ensaio citado na nota 4.

^ Versos do poema de Mario Macedo Barbosa, “ Caco-leco” [Apud Ferreira, (7) 33].
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