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A disciplina anual de Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa foi tornada

disciplina curricular obrigatoria, apesar de ja existir como op^ao na Faculdade

de Letras de Lisboa e nas Faculdades de Letras portuguesas desde a Reforma dos

Cursos de Lmguas e Literaturas Modernas oficializada pelo decreto n°53/78.

For seu turno, as disciplinas de Literaturas Africanas de Expressao Portu-

guesa I (anual) e II (semestral) foram contempladas no curriculum da Licen-

ciatura em Lmguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses,

como disciplinas obrigatorias—e como op^ao para os outros cursos de L.L.M.,

por decreto do Governo n°75/84 de 27 de Novembro.

A primeira Universidade a introduzir a lecciona(;ao desta disciplina foi a de

Lisboa tendo Manuel Ferreira inaugurado na Faculdade de Letras o ensino desta

area literaria em 1975. Posteriormente, a cadeira foi introduzida por Salvato

Trigo na Universidade do Porto no ano lectivo de 1976-77. Mario Antonio F.

de Oliveira iniciou pouco depois a docencia da disciplina na Universidade Nova

de Lisboa. Por seu turno, a Universidade de Coimbra foi o quarto estabele-

cimento de ensino universitario a instituir a disciplina em 1980-81.^

Coube-nos acompanhar de perto o crescimento gradual de uma cadeira,

primitivamente opcional, com media de oito a quinze alunos, ate ao

momento de institui9ao da sua obrigatoriedade curricular em Estudos

Portugueses contemplando, em conjunto com a Literatura Brasileira,^ novas

areas literarias da lingua portuguesa.

Nao deixa de ser importante fazer esta analise retrospectiva, quando hoje

leccionamos duas turmas de Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa /,

com media de quarenta estudantes em cada uma delas. No entanto, o progre-
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ssivo crescimento desta area curricular nao trouxe ainda todas as modifica^oes

e condi^oes necessarias, por motivos que mais adiante vamos passar a expor,

para uma pratica de ensino que possibilite verdadeiramente colocar em

paralelo a sua pratica com a de uma outra literatura, com maior longevidade

e tradi^ao de ensino como, por exemplo, a portuguesa ou a francesa.

Saliente-se que a expressao '' literaturas emergentes'^ ganha todo o sentido

neste quadro prospectivo de institui(;ao curricular e pratica docente se

tomarmos em linha de conta que ate 1 974—passaram, entretanto, vinte e qua-

tro anos—esta area era integrada na “literatura ultramarina” e amalgamava

produgoes literarias, oriundas das entao diversas colonias portuguesas. O
primeiro premio atribuido a um autor africano de lingua portuguesa - ao

angolano Luandino Vieira com a sua obra Luuanda em 1 964— , foi da inicia-

tiva de uma institui^ao literaria portuguesa, a Sociedade Portuguesa de Autores.

Quando em 1975, na Universidade Eduardo Mondlane em Mozambi-

que, - que entao frequentava como estudante do segundo ano— , se iniciou a

revisao curricular, os estudos criticos da literatura mozambicana e o conhe-

cimento desta literatura, enquanto tal, estavam praticamente no seu inicio4

Significa entao que a pratica docente da nossa area se iniciou quase em

simultaneo ao proprio processo de reflexao critica e teorica sobre as cinco

novas literaturas, ligadas a Portugal pela historia da colonizazao portuguesa e

por muitos outros lazos culturais e humanos resultantes desse facto. Os pri-

meiros elementos de trabalho para o ensino destas literaturas, ou seja, grande

parte dos textos literarios e das obras mais significativas, comezam, tambem,

apenas a partir desse momento, a ser editados.

Ha por assim dizer uma situazao de quase “novidade” absoluta e de cria-

Zao progressiva, tanto no campo editorial como no do ensino, da instru-

mentazao necessaria—a bibliografia activa^ e a bibliografia passiva—para o

conhecimento, estudo e ensino das cinco novas literaturas africanas de expres-

sao portuguesa. Semelhante situazao, por paradoxal que possa parecer, e, no

entanto, aquela que acompanhamos e praticamos desde o inicio da nossa

actividade docente.

Nao deixa de ser relevante, por exemplo, salientar alguma interferencia

ideologica e politica nos primeiros anos de ensino destas materias. E tambem

uma certa indefinizao sobre o estatuto literario ou nao literario de certas

obras, fruto de circunstancialismos historicos, como e o caso
,
por exemplo,

da produzao escrita e designada por “literatura de combate.” A necessidade e

a urgencia em criar e instituir o “corpus” literario destas novas literaturas, de
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o institucionalizar, levou, naturalmente, durante os primeiros anos, a uma

certa indefini^ao do “literario” no ambito destas disciplinas.^

E no entanto de um esfor^o concertado entre a pratica editorial
, a pratica

docente e a investigagao universitaria—que privilegia o estudo das obras en-

quanto materia literaria, situando-as na rede comparada das literaturas de lingua

portLiguesa e africanas em outras linguas—que vao surgir alguns dos elementos

bibliograficos fundamentals para o actual ensino das literaturas africanas.

Coube-nos a honra e a dificuldade, em conjunto com outros colegas/ de

fazermos as primeiras dissertates, as pesquisas, de leccionarmos e parti-

ciparmos em projectos editorials, desenvolvendo simultaneamente actividade

critica. Conscientes de que da seriedade do nosso trabalho resultaria uma

parte da seriedade e da dignifica^ao de uma area de estudos literarios, a das

literaturas africanas de lingua portuguesa.

Questoes relativas ao ensino da disciplina de Literaturas Africanas

de Expressao Portuguesa

Os paises africanos de expressao portuguesa nao tern em Portugal as suas

literaturas contempladas nos curriculos obrigatorios do Ensino Secundario.

Tal facto nao confere ao aluno, que se matricula em Linguas e Literaturas

Modernas, a possibilidade de um conhecimento e informato basicos, que

entrem num quadro de uma prepara^ao geral mais ou menos consolidada,

capaz de criar um horizonte de apetencia e compreensao significativos.

A situato mais ou menos generalizada do aluno que se matricula no

segundo ano do Curso de Estudos Portugueses na cadeira de Literaturas

Africanas de Expressao Portuguesa / e a de um relativo desconhecimento nao

so das literaturas africanas, como da realidade africana em geral. A primeira

dificuldade come<;a em situar geograficamente os paises; a segunda em relem-

brar, ou saber, com precisao, a conexao historica de Portugal com aqueles

paises, nomeadamente o conhecimento da historia da colonizato, os mo-

mentos mais decisivos que tiveram lugar no seculo passado com a ocupa^ao

territorial, ou os principals acontecimentos que levaram ao infcio da guerra

colonial e da luta armada de liberta^ao. Esta falta de elementos, relativa a uma

cronologia historica recente, torna-se patente em re\a.qao a outras informa<;6es

sobre a Africa pre-colonial.

Tendo em conta esta situa^ao que tende a agravar-se no decorrer dos anos,

porque as gera(;6es mais novas perderam o contacto^ que, antes, possuiam

atraves de familiares ou da experiencia de amigos que tinham estado em
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Africa, torna-se necessario ao docente fazer uma introdu(;ao a varies aspectos

relatives a cultura e historia africanas, de mede a peder centextualizar as

especificidades destas areas literarias e de mede a permitir a leitura analitica

de heran(;as e tradi<;6es culturais, referencias historicas, que es textes literaries

africanes trazem em si inscritas.

Per eutre lade, a designa<;ae curricular da disciplina Literaturas Africanas

de Expressdo Portuguesa—que tern side questienada pele use de terme “ex-

pressae”^

—

,
abrange, numa indiferenciada tetalidade, cince diferentes litera-

turas que, apesar de um ele cemum de celenizagae historica, tern percurses

individualizades, a maieria delas desde meades de secule XIX.

A censtata^ae deste facte permite salientar que e estude rigerese de tres

destas literaturas, as mais significativas em predu(;ae literaria e antiguidade,

ceme e e case da Literatura Angelana, da Literatura Cabeverdiana e da Lite-

ratura Me^ambicana, exigiria a sua autenemiza^ae disciplinar. Jacinte de

Prade Ceelhe em A Originalidade da Literatura Portuguesa afirma que “A vin-

cula9ae da literatura a nacienalidade e que nes ebriga a recenhecer ceme sis-

temas autonemes, apesar de servides pela mesma lingua, literaturas ceme a

pertuguesa, a brasileira, a angelana, a me^ambicana, a cabeverdiana, e a pre-

curar nes temas, nas fermas, ne estile de cada uma delas, as marcas distintivas

duma experiencia celectiva unica.”i®

Curricularmente isse ja acentece nas Universidades eu institui^oes supe-

rieres des paises africanes de lingua pertuguesa, ceme e e case da Univer-

sidade Eduarde Mendlane eu da Universidade Pedag6gica,^i em Me^ambi-

que, ende e eferecida a disciplina de Literatura Mogambicana, e ainda ne

Institute Superier de Educa^ae da Praia, em Cabe Verde, ende a Literatura

Caboverdiana funciena ceme disciplina curricular, independentemente da

cadeira de Literaturas Africanas de Expressdo Portuguesa.

O natural cementarie que suscitam estas ebserva^oes e e de que tal facte

acentece perque ne pais de erigem a literatura nacienal fer^esamente teria de

censtituir ebjecte de pesquisa e de ensine individualizades. Tedavia, parece-

nes argumente insuficiente para centinuar a legitimar a existencia de uma

cadeira cem uma designa^ae—e um corpus—ainda marcades, quer

queirames quer nae, pele signe da celenialidade e pela tradi^ae imperial.

Semelhante reflexae nae tern qualquer intuite anti-institucienal eu

pelemice. Resulta da nessa pratica de ensine ae lenge destes liltimes dez anes

de uma disciplina que cemperta uma cemplexidade de inferma^ae relativa a

diferentes areas de saber —antrepelegia, etnelegia, historia, literatura oral.
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teoria literaria, literatLira comparada, literaturas africanas em outras Imguas

—

ao mesmo tempo que acumula, num mesmo tronco comum, cinco diferentes

literaturas com processos individualizantes muito marcadosd^ Nomeada-

mente, juntam-se nas Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa tres lite-

raturas continentais (a angolana, a guineense e a mo<;ambicana) a par de duas

insulares (a caboverdiana e a santomense) cujas origens e desenvolvimento,

por razoes de ordem historica e cultural, sao distintas e especificas.

Textos fundamentals nao editados em livro e ausencia de bibllografias

sistematizadas

Outro dos aspectos que se torna problematico na docencia da disciplina de

Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa tern a ver com o a dificuldade de

acesso aos materials necessarios para a sua lecciona^ao, ou seja, mais concre-

tamente, em conseguir os textos literarios fundamentals para o ensino.

Se por um lado uma das justifica^oes que promove o ensino conjunto destas

Literaturas passa pelo vinculo comum a coloniza9ao, a praxis colonial e ao

modo de exercicio dessa praxis, por outro e esse mesmo passado que de certo

modo explica a ausencia editorial destas cinco literaturas. E facto admitido que

o colonialismo nao favoreceu ou incrementou o desenvolvimento editorial das

literaturas africanas. Se, por um lado, o proprio sistema teve necessidade de

implantar nas entao colonias, em meados do seculo passado, a imprensa e, mais

tardiamente, o ensino liceaL^ e quase apenas no fim da epoca colonial, o ensino

universitario, factores que contribuiriam para o desenvolvimento das literaturas

africanas, por outro, a acgao da censura, que ganha uma latitude extremada em

especial a partir da decada de sessenta—altura em que come9a a guerra

colonial— , contribui exactamente para o efeito inverso.

A situa9ao editorial em Portugal das literaturas africanas de expressao portu-

guesa ate 1974, ano da revolu9ao portuguesa, resume-se praticamente a uma acti-

vidade quase clandestina e de dificil acesso no mercado editorial ao leitor interes-

sado. Para aJem das publica9oes da Casa dos Estudantes do Imperio, em edi9oes

limitadas e quase familiares, de antologias e de algumas obras de autores tambem

promovidas pela C.E.I., o panorama editorial nao seria realmente aliciante para

quern quisesse conhecer ou investigar estas areas literarias. Alfredo Margarido que

teve papel importante neste processo editorial da C.E.I publicou varios ensaios e

artigos que, no entanto, so vieram a ser editados em livro ja em 1980^5,

Em rela9ao a bibliografia passiva, os dois volumes de Hernani Cidade, A

Literatura Portuguesa e a Expansdo Ultramarina,^^ publicados em 1963 e
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1964, o primeiro dedicado aos seculos XV e XVI e o segundo aos seculos

XVII e XVIII, nao chegam sequer a tocar no assunto, dada a limita^ao crono-

logica por um lado, e por outro os objectivos do trabalho, relacionados em

especial com a literatura portuguesa.

Outra obra, de cariz diferente, da autoria de Amandio Cesar, Pardgrafos

de Literatura Ultramarina, publicada em 1967, e uma obra marcada politica-

mente pela epoca, que reune artigos varios, em registo mais ou menos jorna-

listico, e com intuitos criticos apologeticos. Tambem de Amandio Cesar sao

as antologias do conto ultramarino publicadas em 19699^ O enquadramento

ideologico da epoca nao permitiu a realiza(;ao de trabalhos consequentes na

area da historiografia, da ensaistica e da critica literariasd^

Os trabalhos mais interessantes, publicados em grande parte pela Agenda

Geral das Colonias, ou em edi<;6es ligadas a Igreja, situam-se no dommio da

literatura oral e dos estudos antropologicos, ou em outras areas que nao tern

a ver com este nosso trabalho. O artigo “Ultramar na Literatura Portuguesa,”

incluido no Diciondrio de Literatura— dirigido por Jacinto do Prado Coe-

lho’9—com dois artigos assinados por Jose Osorio de Oliveira e Joao Pedro

de Andrade, inclui uma bibliografia de praticamente todas as obras editadas

em Portugal e nas entao colonias sobre a literatura designada nessa epoca por

’’ultramarina” e tern a utilidade de nos mostrar a incipiencia critica e ensaistica

sobre as obras dos autores africanos e, ao mesmo tempo, a escassez editorial

de obras literarias.

Apos as independencias e no pos 25 de Abril houve um esfor^o signifi-

cativo no sentido de dar a conhecer, via edi^ao, estas novas literaturas. A pra-

tica mais comum e quase imediata foi a edigao de antologias, tendo Manuel

Ferreira desempenhado um papel importante neste campo ao promover a

edi^ao dos Caliband- Mario Pinto de Andrade por seu turno fez publicar em

1975 as Antologias Tematicas de poesia africana de expressao portuguesa.^i

Em 1977, as Edi^es 70 promovem a edi^ao da tese de doutoramento de

Russell Hamilton que e a primeira tentativa historiografica literaria acerca das

literaturas africanas; e essa mesma editora que, com a participa^ao da Uniao

dos Escritores Angolanos—de que era Presidente na altura Jose Luandino

Vieira— ,
faz a edi^ao de uma parte significativa das obras literarias de autores

angolanos, permitindo a reedi^ao de obras do seculo XIX como, por exemplo,

Espontaneidades da Minha Alma de Jose da Silva Maia Ferreira e Nga Muturi

de Alfredo Troni, com estudos introdutorios de especialistas como Gerald

Moser e Mario Antonio de Oliveira. No inicio da decada de oitenta e tarn-
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bem criada uma colec^ao de ALitores Mo(;ambicanos pelas Edigoes 70, mas

que nao chega a ultrapassar os dez titulos.

Manuel Ferreira funda, entretanto, uma editora, Africa Editora, mais

tarde ALAC, que promove a publica^ao de uma revista, Africa—dedicada ao

estudo das literaturas africanas—e de livros de alguns autores africanos, bem

como uma colec^ao denominada “Para a Historia das Literaturas Africanas de

Expressao Portuguesa.” Devido em parte a sua pratica docente universitaria

Manuel Ferreira estava consciente da urgente necessidade de material biblio-

grafico, nomeadamente da edi^ao e da reedi(;ao de obras literarias, funda-

mentals para serem incluidas nas bibliografias dos programas e poderem ser

lidos os textos, a materia prima, tal como da edi(;ao de obras ensaisticas que

pudessem acompanhar o estudo das obras literarias. E na sequencia destas

preocupa^oes que surge, em 1983, a primeira Bibliografia (bilingue, em por-

tugues e ingles) das Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa, organizada

em conjunto por Manuel Ferreira e Gerald Moser. 22

A primeira tese de doutoramento em Literaturas Africanas de Expressao

Portuguesa e apresentada na Faculdade de Letras do Porto em 1980, sobre a

obra de Luandino Vieira, por Salvato Trigo, e este trabalho pioneiro, teorica-

mente fundamentado e abrindo pistas bibliograficas para diversificadas areas

de estudos africanos (oratura, linguistica, antropologia, historia), inaugura

uma nova fase de reflexao sobre as literaturas africanas.

Nesse ano inicia-se na Faculdade de Letras de Lisboa o primeiro Mestrado

em “Literaturas Brasileira e Africanas de Lingua Portuguesa,” organizado por

Fernando Cristovao e Manuel Ferreira—que eu frequentei como aluna—

e

surgem a partir de 1984 as primeiras teses de Mestrado na area,23 que irao

constituir alguns dos alicerces teoricos e bases de reflexao mais aprofundada

sobre as literaturas nacionais. E tambem no decorrer da decada de oitenta que

sao organizados alguns dos coloquios internacionais mais significativos sobre

a area de Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa e as Actas resultantes

vieram a tornar-se documentos bibliograficos indispensaveis.24

Apesar de nos ultimos anos haver uma maior diversifica^ao na edigao das

obras de autores africanos, muito do material necessario continua por editar

e algumas das antologias e estudos de enquadramento destas literaturas esgo-

taram e nao voltaram a ser reeditadas.25 Semelhante situa^ao e limitativa para

quern, como nos, necessita de material bibliografico abrangente para leccio-

nar uma cadeira como a de Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa.

Dado o seu caracter introdutorio, a disciplina que visa abranger as
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lireraturas africanas desde o seu nascimento ate a fase das independencias e

ainda tazer uma amostragem dos novos rumos das lireraturas nacionais. Por

tal motivo tern de recorrer a diversificada utiliza^ao de obras literarias e de

suporte teorico bibliografico e, muitas dessas obras nao existem no mercado,

algumas nunca chegaram a ser sequer editadas, como e o caso da poesia de

Rui de Xoronha,-^ da poesia de Xoemia de Sousa em Mocambique, dos

textos de Pedro Cardoso ou de outros escritores caboverdianos do seculo XIX,

e de diversos escritores angolanos do seculo passado.

Ausencia de Historias das Literaturas Nacionais

“Uhistoire de la litteramre c’est un objet essendellement scolaire, qui n’dxiste pre-

cisement que par son enseignement”( R. Barthes) -

Roland Barthes da uma resposta peremptoria a questao sobre as razoes da

escrita e da existencia das historias da literatura. Sao obras que ser\'em o

ensino e a historia literaria, e antes do mais um utensilio de ensino, um meio

de transmissao de conhecimentos que tern utilidade pedagogica.-^

Os sistemas de ensino sao uma das instancias importantes na validacao

institucional da literatura. A escolaridade obrigatoria criou expectativas de

uma integracao cultural, em que a leitura supostamente deve ocupar lugar de

destaque. A essa escolaridade e inerente uma preocupacao com o ensino da

lingua, que se apoia com frequencia na literatura, na medida em que nela

procura textos que se consideram como linguisticamente exemplares e

tambem representativos de uma identidade cultural que se pretende apurar.

Esta questao prende-se com uma outra que e a do “canone.” Em termos

genericos o canone pode dehnir-se como “ elenco de autores e obras incluidos

em cursos basicos e cursos de literaturas, por se acreditar que representam o

legado cultural de um pais.”-^ Xesta medida, os programas escolares e

universitarios sao documentos com forca normativa e testemunhos de uma

consciencia cultural e nacional que procura ahrmar-se como legitima.-^®

A este respeito ahrma Jacques Dubois: “ On dit que la litthature etait ce qui

saiseignait. Disons tout au moins qu’elle est ce qui senseigne comme litterature. Cest

FkoLe qui contribue le plus fortanent a integrer les pratiques litthaires dans un

ensemble de normes. A cet egard ellefait un pen plus que consen'er et que celebrer

les oeuvres du passe, car elle les introduit cLuis la logique d’u?i systeme qui projette

necessairement ses principes et ses categories sur les productions du present
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As historias literarias, as antologias, os manuais de ensino da literatura, os

livros de ensaio literario e de dividga^ao critica, como revistas de

especialidade, sao elementos fundamentals que estabelecem a continuidade e

a heranga de Lima tradi^ao. Tambem a forma^ao de ordem pedagogica e

reprodutora de uma certa ordem social e cultural e contribui para promover

a instituigao da literatura e do canone. O canone permite tambem a formagao

do gosto literario, o seu apuramento, pluralizagao e naturalmente a sua

questiona^ao.

No caso do ensino das literaturas africanas de expressao portuguesa estas

questoes sao ainda problematicas. Nos paises africanos de lingua portuguesa,

os manuais escolares passaram por varias fases de elabora^ao, e inclusive de

clara fei^ao e comprometimento ideologicos, e estarao ainda longe,

porventura, de poder oferecer bases seguras para o estabelecimento de um

canone. Por outro lado, nao existe ainda a pesquisa e o suporte historiografico

literario necessarios para uma selec<;ao definitiva, ainda que a transitoriedade

do material bibliografico existente possa servir de solu^ao temporaria.

Com aproximadamente um seculo e meio de existencia, as literaturas

africanas de expressao portuguesa encontram-se, de certo modo, ainda numa

fase de institui^ao. Faltam-nos as historias das literaturas nacionais e grande

parte da investiga^ao necessaria para a sua concretiza^ao, nomeadamente no

que diz respeito ao seculo passado. Faltam-nos ainda as antologias

actualizadas^^ e a edi^ao de obras de autores, a sistematiza^ao e ordena^ao

cronologica consequente, o enquadramento historico simultaneo, de modo

ao investigador poder entender uma evolu^ao literaria e ordenar os factores

constituintes de uma periodologia.

Da bibliografia mais recente respeitante a area historiografica ha a

salientar a publica^ao do manual de Literaturas Africanas de Expressao

Portuguesa da autoria de Pires Laranjeira, com a colabora(;ao restrita para os

temas pontuais de Cabo Verde de Elsa Rodrigues dos Santos e para a

Literatura Santomense de Inocencia Mata. Apesar do esfor^o que este

trabalho representa e da sua utilidade como apoio bibliografico—uma vez

que procura dar “uma visao panoramica, nos capitulos introdutorios a cada

pais, de tipo cronologico, didactico; de apresenta^ao de aspectos gerais e

particulares (historia literaria, escritores
,
obras, temas), nos capitulos que nao

analisam uma obra de leitura obrigatoria” ^3— ^
nao e ainda este o caminho

para se ultrapassarem os vazios de investiga(;ao literaria historiografica. Com
efeito, parece-nos que este trabalho de certo modo mantem a tradi^ao
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’’imperial” da abrangencia de um conhecimento das cinco literaturas que, no

momento actual, para a sua efectiva e capaz realiza^ao, necessita da

colaboragao de especialistas de varias areas (historia, literatura oral,

antropologia), e nomeadamente de equipes de investigadores para cada uma

das literaturas.

Clement Moisan na sua obra Quest-ce que Ihistoire litteraire? txp\].c2i-nos

que “I’histoire litteraire est de plus en plus I’affaire des chercheurs

(universitaires) qui sont des specialistes de periodes de plus en plus restreintes

dans le temps de I’histoire et des theoriciens appartenant a toutes sortes de

disciplines litteraires et non litteraires.”^^

Tambem a publica^ao do livro The Postcolonial Literature of Lusophone

Africa, outro elemento bibliografico recentemente publicado,^5 vem apenas

sistematizar a produ^ao literaria e a bibliografia produzida nas diferentes

literaturas nacionais desde as independencias ate 1994.

O seculo XIX esta ainda a ser campo de pesquisa e de investiga^ao na

Literatura Caboverdiana. Arnaldo Franca no seu artigo “Panorama da

Literatura Caboverdiana^*^ assinala uma diversidade de autores e obras que

permitirao redefinir a periodologia e a prospec^ao da heran^a literaria deste

seculo, com o surgimento do movimento da “Claridade,” em 1936. No caso da

Literatura Mo<;ambicana a situa^ao e relativamente identica. Apos pesquisa de

Ilidio Rocha,^^ que anunciou e situou a existencia do primeiro poeta

mo^ambicano, e atraves de pistas dadas pelo historiador Antonio Sopa, Manuel

Ferreira publicou um importante trabalho de pesquisa em que trouxe novos

dados bibliograficos sobre o escritor pioneiro Campos de Oliveira,^^ que viveu

em meados do seculo passado em Mozambique. No intervalo que vai da sua

existencia ate ao principio deste seculo, as informazoes sao inconclusas ainda

nao suficientemente documentadas. Embora se saiba que ha material literario

por desbravar, e pesquisa aturada a fazer, a fim de se repor um enquadramento

cronologico do surgimento desta literatura, ainda nao foi realizada.^^

A situazao e apesar de tudo diferente no caso da Literatura Angolana, havendo

mais material dispomVel, nao so no campo editorial, como tambem na area

ensaistica—e saliente-se o papel fundamental da obra historiografica de Mario

Antonio Fernandes de Oliveira'^*^— , em Introduzoes e Roteiros da Literamra,^^ e

ainda com a contribuizao de importantes trabalhos vindos da area da Historia,

nomeadamente da autoria de Carlos Pacheco,'^^ que situam o surgimento da

primeira obra literaria publicada em Angola, Espontaneidades da Minha Alma—
Album dedicado as Senhoras Africanas, de Jose da Silva Maia Ferreira
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Outros ensaios da sua autoria como o artigo, “Leituras e Bibliotecas em

Angola na primeira metade do seculo XIX”'*^ permitem situar os elos entre o

surgimento da literatura e os condicionalismos culturais da sociedade angolana

da epoca, mas nao estao ainda, no entanto, suficientemente delineados todos os

percursos. Saliente-se a respeito do caso da historia literaria angolana, o artigo

de AJberto de Carvalho “A proposito de uma Historiografia Angolana, em

que se problematizam alguns dos trabalhos feitos neste dommio.

Para uma avalia^ao mais ou menos correcta das novas gera^oes literarias e

fundamental a prospec^ao do passado e da heran^a recebida, aceite ou nao,

valorizada ou nao. Como nos ensina Jacques Dubois: “// nestpas de texte qui ne

se compose en reference a une tradition et a une norme, reproduisant ainsi un grand

Texte. De plus, le produit d'ecriture ne prend sa realite et son sens qua partir du

moment oil il est regu, lu et parle, meme si Test par un groupe restreint. Sous ces

deux aspects deja , la creation cesse d’apparaitre comme Tajfaire d'un seulT^^^

A especificidade de cada uma das literaturas nacionais radica tambem

nessa memoria, por enquanto ainda so parcialmente visiVel, do seculo XIX.

Por outro lado, o surgimento das literaturas africanas e em simultaneo mo-

mento de (in)defini<;ao e de partilha com a literatura do pais colonizador;

verificar as epocas em que as fronteiras ainda se tocam, ou a partilha simulta-

nea de autores por duas literaturas,^^^ ou ainda as rela^oes aparentemente dis-

juntivas e ao mesmo tempo, em certos casos, mais fluidas, entre o desabrochar

da fic^ao africana e o desenvolvimento da literatura colonial, sao aspectos que

e necessario desenvolver teoricamente e prospectar com a maior seriedade e

rigor em cada uma das literaturas nacionais.

Notas

^ A Universidade de Evora iniciou a actividade da cadeira no ano lectivo de 1988-89; a

Universidade do Minho em 1990-91; a Universidade Catolica de Braga em 1993-94; e a

Universidade Catolica de Lisboa em 1996-97.

^ Fernando Cristovao foi um dos professores que mais se empenhou pela proposta de

revisao curricular de Estudos Portugueses, tendo em vista a revaloriza^ao da literatura brasileira,

mas em simultaneo atento a necessidade de desenvolver os estudos literarios africanos. Cf. “Seis

sugestoes para um intercambio a haver” in II Congresso dos Escritores Portugueses (Lisboa:

Associa^ao Portuguesa de Escritores, 1982) 175.

^ Cf. Salvato Trigo, “A Emergencia das Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa e a

Literatura Brasileira,” in Ensaios de Literatura Comparada Afro-Luso-Brasileira (Lisboa: Vega,

1990).

^ Algumas das publica^es cn'ticas mais significativas como, por exemplo, a publica(;ao da

revista Caliban teve lugar entre 1971 e 72, o volume Poesia de Mozambique (com ensaios sobre
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a poesia de Rui Knopfli, Grabato Dias e Jose Craveirinhay* e A Cronica dos Anos da Peste de

Eugenio Lisboa foram publicados apenas em 1973; por seu turno a publica^ao de Karingana

Wa Karingana de Jose Craveirinha, por exemplo, teve lugar apenas em 1974. A revisao

curricular e a actualiza(;ao dos programas da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo

Mondlane iniciou-se em 1974, mas apenas em 1978 a disciplina de Literaturas Africanas pzssz

a fazer parte da licenciatura em Lingui'stica.

5 As antologias poeticas—reveladoras dos autores e fazendo uma amostragem dos seus

textos—,acerca dos cinco paises come^am a ser editadas a partir de 1975.

^ Leia-se a este respeito, e sobre a literatura mo^ambicana, o artigo de Luis Bernardo

Honwana,

“Papel, lugar e fun(;ao do escritor” in Tempo, 22-11-81: “O pronunciamento da poesia de

circunstancia, justificado pela sua carga de liberta^ao, pela sua fun<;ao catartica, enfim pelo seu

interesse politico, implicitou o retraimento da Literatura Outra, de tal modo que a

independencia nao correspondeu, como seria de esperar, um ressurgimento literario. E e facto

que a erup^ao poetica que se verificou desde o Governo de Transi9ao apresenta ine ludivel uma
componente de xenofobia que acrescentada a redefini^ao da nacionalidade de mitos escritores

ate ha pouco tidos como mo^ambicanos, justifica um sentimento de suspei^ao em rela^ao a

literatura (...).”

^ Manuel Ferreira introduziu o ensino das Literaturas Africanas na Universidade

Portuguesa no pos 25 de Abril. Embora na pratica tenha sido Mario Antonio Fernandes de

Oliveira que, tendo-se licenciado no antigo ISCSPU e tendo feito parte do nucleo de estudantes

africanos desse Instituto, iniciou, o estudo destas literaturas, nomeadamente por via do ensaio.

Salvato Trigo, no Porto, fez a primeira tese de doutoramento na area sobre a obra de Luandino

Vieira e publicou varios ensaios importantes, nomeadmente sobre a literatura angolana. Na
Universidade Eduardo Mondlane-Maputo, Maria de Lourdes Cortez inicia uma actividade

importante na dinamiza^ao da Literatura Mo^ambicana; mais tarde Lourengo do Rosario, via

Coimbra, realiza o doutoramento na area da Literatura Oral, e Fatima Mendon^a pesquisa e

publica o primeiro livro de estudos sobre a Literatura Mocambicana. Na Faculdade de Letras

de Lisboa surge o primeiro nucleo significativo de investigadores e docentes da area: Alberto de

Carv'alho, Ana Mafalda Leite, Pires Laranjeira, Elsa Rodrigues dos Santos, Inocencia Mata e

Carlos Espfrito Santo. No Brasil a area e introduzida pelos ensaios de Fernando Mourao na

Universidade de S. Paulo e posteriormente pelos trabalhos de Maria Aparecida Santilli e de

Benjamin Abdala Junior. Saliente-se, tambem no Brasil, o papel fundamental desenvolvido pelo

jornalista Joao Alves das Neves no jornal O Estado de S. Paulo. Nos Estados Unidos os estudos

pioneiros de Gerald Moser e mais tarde de Russell Hamilton trouxeram importante refor(;o

bibliografico a esta area de estudos literarios ja no fim da decada de sessenta, no entanto a tese

de Hamilton so foi traduzida e actuaiizada em 1977.

^ Com excep^ao evidentemente para os alunos africanos que frequentam a disciplina mas

que sao normalmente em niimero muito reduzido.

^ Alfredo Margarido coloca a discussao esta designa^ao em As Literaturas das Nagoes

Africanas de Lingua Portuguesa fLisboa: A Regra do Jogo, 1980) 8-9. Ver tambem Manuel

Ferreira, “Dependencia e individalidade nas literaturas africanas de lingua portuguesa,” in O
Discurso no Percurso Africano / (Lisboa: Platano Editora, 1989) 29.

Jacinto do Prado Coelho, A Originalidade da Literatura Portuguesa (Lisboa: Icalp, 1977)

12.

^ ^ Eu propria fui autora de um programa de Literatura Mocambicana para a docencia que

pratiquei da cadeira na Universidade Pedagogica em 1990. Soube, com alguma satisfacao, o ano

passado, que esse programa esta na base da organiza^ao da cadeira.

Louren^o do Rosario refere—a proposito da designacao englobante de “Literaturas

Africanas de Expressao Portuguesa” que aparece nos pianos das licenciaturas das universidades
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portuguesas
—

“o caracter aparentemente aleatorio de como se constitufa o eventual corpus

dessas literaturas siamesas nao permitia vislumbrar senao a sua vincula^ao umbilical a heran^a

colonial do ex-imperio recem desaparecido fisicamente, mas permanecendo nas mentes dos

cidadaos, testemunhando que a proposta de ruptura, se foi consumada, ao mVel politico, com

a constitui(;ao de tantos estados soberanos, na literatura, os passos eram ainda dados conforme

o ritmo do passado recente, em que vislumbramos a permanencia de uma certa ideia de unidade

cultural resultante de um mesmo passado historico.” in Singularidades-Estudos Africanos

(Lisboa: Universidade Lusofona, 1997) 75.

Ha porventura solu^oes para orientar a organiza(;ao da disciplina de outra maneira,

sendo necessario, no entanto, incluir sempre a parte relativa as questdes culturais introdutorias.

No Departamento de Estudos Portugueses do King’s College, em Londres, por exemplo, e

oferecida aos alunos uma solu(jao interessante em termos curriculares pela possibilidade de,

semestralmente, optarem por uma destas tres literaturas nacionais, que vao sendo oferecidas

alternadamente

Nao esta ainda realizada a investigaijao sistematizada acerca do papel do ensino nas entao

colonias portuguesas, embora haja bibliografia sobre assunto.

Alfredo Margarido, Estudos sobre Literaturas das Na<;5es Africanas de Lingua Portuguesa

(Lisboa: A Regra do Jogo, 1980).

Hernani Cidade, A Literatura Portuguesa e a Expansao Ultramarina, L e LI (Coimbra:

Armenio Amado Editor, 1963 e 1964).

Saliente-se que a designa^ao de “literatura ultramarina” abrangia as produ^oes literarias

de todos os territorios ultramarinos, incluindo Goa, Macau e Timor, e nao apenas as entao

colonias africanas. Amandio Cesar, Contos Portugueses do Ultramar 1° e 2° volumes (Porto:

Portucalense Editora, 1969). Uma anterior antologia tinha sido publicada por ForjazTrigueiros

(2 vols.) em 1962-63. Amandio Cesar publicou ainda os Novos Pardgrafos de Literatura

Ultramarina.

i

Com excep9oes para alguns ensaios, como por exemplo, os de Mario Antonio EOliveira

}

e os de Gabriel Mariano.

!

“Ultramar na Literatura Portuguesa” in Diciondrio de Literatura (Porto: Figueirinhas,

1978), 4°vol, 3° ed.

Mario Pinto de Andrade, Antologia Temdtica da Poesia Africana I e II (Lisboa: Sa da

Costa, 1975).

21 Russell Hamilton, Literatura Africana Literatura Necessdria I- Angola (Lisboa: Edi^oes 70,

1981); Literatura Africana Literatura Necessdria II- Mozambique, Cabo Verde, Guine-Bissau, Sao

Tome e Principe (Lisboa: Edi(;6es 70, 1983). Estas obras sao resultado da escrita e alargamento

da tese de doutoramento, originalmente publicada em 1975 (University of Minnesota) com o

ti'tulo Voicesfrom an Empire: A history o Afro-Portuguese Literature.

Gerald Moser e Manuel Ferreira, Bibliografia das Literaturas Africanas de Expressdo

Portugesa {lAshox. INCM, 1983).

Saliente-se as disserta^oes de Elsa Rodrigues dos Santos (Literatura Caboverdiana: Jorge

Barbosa), Inocencia Mata (Emergencia da Literatura Santomense), Pires Laranjeira (Literatura

Santomense: Francisco Jose Tenreiro) e de Ana Mafalda Leite (Literatura Mo(;ambicana: Jose

,, Craveirinha). Mais tarde, outras teses virao a surgir, tambem em outras Universidades, e gostaria

de destacar na area da Literatura Mo^ambicana o valioso contributo das teses de Gilberto

Matusse
,
Francisco Noa (U. Nova) e de Almiro Lobo (U. de Lisboa).

Saliente-se em especial as publica^oes, de referenda indispensavel, resultantes dos tres

I principals coloquios sobre esta area literaria: AAW, X Encontro de Professores Universitdrios

I
Brasileiros de Literatura Portuguesa! I Coloquuio Z«^£>-Brasileiro de Professores Universitdrios de

Literaturas Africanas de Expressdo Portuguesa, Lisboa, Instituto de Cultura Brasileira,
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Universidade de Lisboa, 1984; AAW, Les Litteratures Africaines de Langue Portugaise, Acres du

Colloque International, Paris, Centre Culturel Portugais, Fondation Calouste Gulbenkian,

1985; AAW, Literaturas Africanas de Lingua Portuguesa, Lisboa, Acarte, Funda^ao Calouste

Gulbenkian, 1987.

E o caso dos dois volumes Literaturas Africanas de Expressdo Portuguesa de Manuel Ferreira,

editados pelo Icalp, dos volumes de Russell Hamilton, das Antologias Tematicas de Mario de

Andrade, de algumas das antologias, organizadas por Manuel Ferreira, No Reino de Caliban.

Cf. o artigo de Francisco Sousa Neves, “A poesia de Rui de Noronha” in Africa, n°l,

Julho 1978.

In Doubrovsk)^ etTodorov, L’Enseignement de la Litterature (Paris: Plon, 1969) 170.

Apesar de todas as questoes teoricas levantadas nos ultimos anos—cf. Clement Moisan,

Quest-ce que I’LListoire LiitterairP. (Paris: Puf, 1987) ou Marshall Brown (ed.), The Uses of

Literary History (North Carolina: Duke Unoiversity Press, 1995)—em torno do conceito de

historia da literatura e de historia literaria, na area de estudos literarios africanos de expressao

portuguesa e mais do que fundamental escreve-las e publica-las.

In Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura (Coimbra: Almedina, 1995) 71.

Frank Kermode afirma a proposito do canone que “quer pensemos nos canones como

susceptiveis de objec^ao, porque formados ao acaso, para ser\4r uns interesses a custa de outros,

quer suponhamos que os conteudos dos canones sao intencionalmente escolhidos, nao pode

haver duvida de que nao encontramos modo de ordenar o nosso pensamento acerca da historia

da literatura e da arte, sem o recurso a eles,” Apud Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura

(Coimbra: Almedina, 1995) 73.

Jacques Dubois, L’Lnstitution de La Litterature (Bruxelles : Ed. Labor, 1983) 99.

Nao existe por exemplo no domfnio da fic^ao africana de expressao portuguesa a

publicagao, em Portugal,—e que eu saiba tambem nao nos paises africanos—de nenhuma

antologia desde 1972. Com efeito, foram da autoria de Amandio Cesar as ultimas antologias

publicadas, designadas como sendo “do conto Ultramarino.”

Pires Laranjeira, Literaturas Africanas de Expressdo Portuguesa (Lisboa: Universidade

Aberta, 1995) 17.

Clement Moisan, Quest-ce que I’histoire liitteraire' (Paris: PUF, 1987) 238.

Patrick Chabal (ed.), The Postcolonial Literature ofLusophone Africa (London: Hurst,

1996). O livro pretende sistematizar a produ^ao literaria que teve lugar nas literaturas nacionais

no perfodo de 1975 a 94, e dar continua^ao ao trabalho de Russell Hamilton, que

originalmente editado em lingua inglesa, se deteve na epoca das independencias. Esta

organizado pelas cinco literaturas nacionais, tendo sido distribuido o trabalho por cinco

investigadores desta area de estudos: Mo^ambique-Patrick Chabal; Angola-Ana Mafalda Leite;

Guine-Biissau-Moema Parente Augel; Cabo Verde-David Brookshaw; S.Tome e Prmcipe-

Caroline Shaw. Esta obra esta a ser traduzida e sera editada em portugues com a actualiza^ao

bibliograhca necessaria.

^6 Arnaldo Franca, “Panorama da Literatura Caboverdiana,” in Vertice n°‘b5, Julho-.-\gosto

1993.

Ilidio Rocha, “Sobre as origens de uma Literatura africana de expressao portuguesa:

raizes e consciencializagao” (1984) in Les Litteratures Africaines de Langue Portugaise (Paris:

Funda(;ao Calouste Gulbenkian, 1985) (publ.) 407.

Manuel Ferreira, Campos de Oliveira—mancebo e trovador {ILvshox. INCM, 1984).

Saliente-se no entanto os trabalhos realizados por Fatima Mendon(;a, professora da

Universidade Eduardo Mondlane, que tern contribufdo para o esclarecimento e organiza^ao

periodologica da literatura produzida neste seculo.
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Mario Antonio Fernandes de Oliveira, Reler Africa (Coimbra: Instituto de Antropolgia,

1990); Mario Antonio Fernandes de Oliveira, A Forma^ao da Literatura Angolana (1851-1950)

(Lisboa: INCM, 1997).

Carlos Ervedosa, Roteiro da Literatura Angolana (Luanda, Uniao dos Escritores, 1979),

2® ed.; Salvato Trigo, Introdu^ao a Literatura Angolana de Expressdo Portuguesa (Porto, Brasilia

Editora, 1977); Salvato Trigo, A Poetica da Geragao da Mensagem (Porto: Brasilia Editora,

1979); Fernado Augusto Albuquerque Mourao, A Sociedade Angolana atraves da Literatura (Sao

Paulo: Editora Atica, 1978); Jose Carlos Venancio, Uma Perspectiva Etnologica da Literatura

Angolana (Lisboa: Ulmeiro, 1987); Jose Carlos Venancio, Literatura versus Sociedade (Lisboa:

Veja, 1992); Costa Andrade, Literatura Angolana (opinioes) (Lisboa: Ed. 70, 1980).

Carlos Pacheco, Jose da Silva Maia Ferreira. O Homem e a sua Epoca (Luanda: UEA,

1990); Jose da Silva Maia Ferreira—novas achegaspara a sua biografia (Luanda: UEA, 1992); “O
Nativismo na poesia de Jose da Silva Maia FerreirV’ in Nacionalismo e Regionalismo nas

Literaturas Lusofonas {lAshox. Ed. Cosmos, 1997).

Carlos Pacheco, “Leituras e Bibliotecas em Angola na primeira metade do seculo XIX,”

in VemVe n®55, Julho-Agosto 1993.

Alberto de Carvalho, “A Proposito de Uma Historiografia Angolana,” in Vertice n°55,

Julho-Agosto 1993.

Jacques Dubois, L'Lnstitution de La Litterature (Bruxelles: Editions Labor, 1983) 81.

Nas “Reflexoes Preliminares” da Historia da Literatura Portuguesa da autoria de Oscar

Lopes e Antonio Jose Saraiva (17 ed.) os autores levantam varios problemas relativos aos

contornos da nacionalidade literaria, que se podem detectar tambem nas Literaturas Africanas

e que nos parecem da maior pertinencia:“ (...) tambem se deve ter em conta: o criteria da

autonomia poUtica nacional. Assim, apesar de o dominio linguistico portugues abranger o Brasil,

ndo ha duvida que a literatura brasileira adquiriu caracteristicas diferenciais, relacionadas com a

progressiva diferenciagao brasileira; e, como seria dificil, se nao mesmo impossivel, apontar uma

divisoria intrinseca, o mais razodvel sera deixar de incluir no nosso estudo da literatura portuguesa

as obras de autoria brasileira posteriores a data da proclamagao da independencia desse pais, embora

a isso se oponha a intimidade de certas relagoes que chegam a p6r problemas de nacionalidade dos

autores (caso de Gongalves Crespo). Os autores radicados no Brasil anteriormente a essa data serdo

ainda objecto do nosso estudo; conquanto tambem julguemos legitimo encartd-los, a eles e ate a obras

de metropolitanos que viveram no Brasil (caso de Tomas Antonio Gonzaga), sob o ponto de vista de

formagdo da consciencia nacional e literaria brasileira. O mesmo acontece com a Literatura dos

paises africanos de lingua oficial portuguesa, nos seus varios graus de autonomia cultural. E e

por razdo semelhante que, ao tratarmos da escola trovadoresca de lingua galaico-portuguesa, que deu

os primeiros passos de diferenciagao da nossa literatura escrita, nos incluimos autores de naturalidade

ndo portuguesa, quer galegos como Jodo Airas de Santiago, quer castelhanos como Afonso, o Sdbio,

cuja cortefoi tdo importante para essa escola' (1996: 12).
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