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Se a "Sdmana de Arte Moderna" e
todo o largo leque do modernismo bra-
sileiro jA t6m sido bem avaliadostentre
n6s, suas repercuss6es nas outras lite-
raturas de lingua portuduesa, ainda,
n5o estSo devidanrente'ponderadas.

Quanto ao estimulo do modernis-
mo brasi leiro para o embalo das con..
temporgneasr literaturas africanas de
expressdo portuguesa. anunciam-no, -
prat icamente em unanimidade, os de-
poimentos dos escritores coboverdia-
nos e angolanos, alguns dos quais a{ui
se arrolardo. E de testemunhos publi-
cado.s pelos pr6priob srtistas de Cabo .
Verde e Angola irradia o assentimento
prazeroso qusnto a essas aproxima-
gdes. como se instauradoras de uma
confraternizagao literAria entre povos
quei enteo, jd n6o alcangavam apenas
a catarse da Ansia de libertagSo nacio-
nal, mas que encontravam sua hora de
exorcizarem-se das deoend6ncias de
colonizados.

Amilcar Cabral,  nos "Apontamen-
tos sobre Poesia Caboverdiana", edita.
dos pela primeira vez no Bolet lm de
Propaganda e  In fo rmag io  em 1952

registou a importAncia do momento
em que a intelectual idade caboverdia-
na, ao passar de S5o Nicolau para a ci-
dade de Mindelo, A beira do Porto
Grande. punha-se em contacto mais
amplo com o mundo, de cujas mudan-
gas p6de. melhor, dar-se conta. E, r
prop6sito, comenta a transformaqdo
operada no seio dessa "intel ig6ncia".
admit indo que teria resultado principal-
mente de tal contacto, em especial
com a literatura metropolitana e brasi-
leira. inf lu6ncia que se consti tuia em
"mudar as directr izes da poesia cabo-
verdiana. fJ Poeta. errr vez cie olhar pa-
ra as nurzens", deveria "brr566r o senti-
do da sua pcesia na real idade em gire
v ive" .

Por s'-ra vi:r, o pr,:sador Ant6nio
Aurdl io Gor'cal ' , .es. a' .  rratar dos "Pro-

b lemas de  L i te ra tu ra 'Romanesca em
Cabo Verde", buscando expl icagfio de

."certos tragos da fisiorrr:nria das letras
de Cabo-Verde", anunciou o facto de
que o nrodernismo brasi leiro aportava
l i1. F, cc'mo pontn de vista da maioria,
dcerca de origens das experiOncias de
uma l i teratura que tentava os primeiros

voos. manifesta a crenga de essas ori-
gens situarem-se "na descoberta de
certos valores {valores, no sentido de

personalidades, tanto conlo no de

ideais estdt icos) da gerag6o de escri to-

res brasi leiros, que conta os nomes de

Jos6 Lins do Rego, Jorge de Lima, Eri-

.u yg7fssirno, Jorge Arnado e o outros

romancistas e poetas".. .  "O seu porta-

voz tem sido a tdo falada revista Clari-

clade. Esta 6 a receL)ladora inrediata

t ias sugestdes . brasi leiras, af ir  mag6o

cue potle ser comprovada, principal-

msnte r jor i l  o ccnleudo dos seus tr6s

prinreiro.s trfmeros. Fara a sua saida,
,;oncorreu, sem dtivida, o entusiasmo

tJespertado pelas inovacdes dos brasi-

k' i ros da ddcada dos novecentos e tr in-

Outro ensi ista e f iccionista' al6m

cte historiarfc.r e antologista, Manuel

[ 'erreira, ar- exarninar a fasc de autc'

af irr,nq|,:  da l i tera'u!"; ,  r .al-roverdiana,

n6o sir,  entendeu sua l igacFro com o

Brasi i  Dcrnue pais sernelhante a Cabcl-

Verde '.1nas.estruturas", !'na sua for- ,

magSo social", "no seu contexto ra-
cial", como tamb6m porque j6 com v5-
rios romancistas, poetas, soci6logos
capazes de servirem de catalizadores
ds energia$ acumuladas peloi intelec,
tuais caboverdianos mais atentos e dis-
postos d reformulagEo cultural". . E,
quando analisa A Avontura crioufa,
det6mls6 nas relag6es entre a revisfa'
Clarldade' e a l i teratura brasi leira, re-
memorando, inclusiyd, as declarag6es
de Baltazar Lopes sobre o rodizio dos
livros brasileiros que chegavam ds
mEos dos escritcies caboverdianos: os
de Jorge Amado, de Jos6 Lins dcr Re-
go, tle Armando Fontes, de Margues
Rebelo. Baltazar Lopes rwelara comb
em "poesia foi um alumbramanto a
"Evocagdo do Recife", de Manuel
Bandeira, que, salvo em um ou outro
pormenor", o escritor caboverdiano
"visualizava com as figuras dram6ti-
cas" na "vi la da Ribeira Brava". Outro
alumbramento lhe teria sido Jorge de
Lima da "Negra Fuld", do "Menino im-
posslvel",  da "T0nica inconsrit i l " .

Dessa aferigdo hist6rica A pr6tica
po6tica de Baltazar Lopes, n5o vai dife-
renga. Entre os poemas que publica
com o pseuddnimo de Osvaldo Alctn-
tara, aparece o "Romanceiro de S5o
Torn6", onde o poeta regressa As. ori-
gens, As rafaes caboverdianas, pela re-
cupefagdo do passado como o Manuel
Bandeira' do_, poerna de suas simpatias,
ou meimo pela pronta transposigdo'
empStica do l l r ismo brasi leiro, nos ver-
sos em que cSntou "A Serenata":

"  V e s t i d a  d e  g  e  m i d  o s  d  e
bordSo,/ lancin6ncias de viol ino,/na
noite parada/vem descendo a serena-
t a . / S u m i u - s e  a  c i d a d e
6arulhenta/inimiga das criangas e dos
poeres.// 'Uma voz canta sentinient,rf  -

mente um samba-.// Os cavaquinhos
desmaiam de puro sentimento,/ a ci-
dade morreu 16 longe, /  e a lua vem sur- .
gindo dor de prata./ Nessa hist6ria de
amor todos s3o iguais. /at€ rei volta
sua pafavra atr is.. . / /  O meio tcr ' \  Lra-
si leiro deixa interrogativamente a su:J
nos ta lg ia . . , / /  . . . "Passa a  serenata .  /

Mas no  cora ; io  do i  que te r r .n ' ' i '  p r i '

meir|  luz do dia que vai cheg;r/ f tcanr

o s ' g e m i d o s  d o  v i o l d o  e  d o  ,

cavaquinho,/ vozes crioulas neste no-

tumo brasi leiro/de Cabo Verde".
Da mesma maneira que Osvaldo

Alcdntara/Baltazar Lopes. o{Itro poeta

caboverdiano, Jorge Barbgsa, ir ia en-
saiar seus passos liter6rios na redesco-
berta das ralzcs nacionais e n3o senr
antes ter navegado pelos mcsmos ma-

res podticos em que se transportava,
h6 s6culos. a cultura do colotr izador
para c colonizado, da Europa ds i l l ras
sol i tdr ias do m6dio Atldntico. Cruzara
seu caminho, entretanto, Jos6 Os6rio
de Oliveira que, de passagem por Cabo
Verde vindo do Brasil, daqui levava
uma bagagem especial,  arrumada ent

sua conviv6rtcia com os paulistas de
22. Jorge Barbosa lera pare Josd Osd-
rio um poeme a que dera o t i tulo "O

banho de Diana". E Jos6 Osrir io, sur-
preendido, confessava: "Eu ol l-rava em
volta, e vi6{ as morrtanhas nues corno
ossos, aquela terra que gri t i  de secie
desde o dia errr que surgiq ,cas: ertra-
nhas  do  g loho,  e ,  e rn  facd .  o .  ma i  ou

menos assim: EntSo voc€ 6 filho de Ca-
bo Verde; vive aqui, neste pedago do-
loroso da tefra; nunca viu deltcias do'mundo 

que 6 o Meditendneo. nem sa-
..be o que 6 a dogura de uma fonte, e

p6e-se I cantar essa tema, tratado por
tantos poetas e que s6 por sugesteo li-
ter6ria pode sentir, quando tem aqui, a
seu lado, uma paisagem e um povo cu-
jo drama est6 a pedir uma voz que o in-
terprste para se fazer gscutar"l j

NEo foi em v6o a interfer6ncia de
Jos6 Osdrio, embora tonalizada por
urrE perspoctiva ainda zuropeizante: o
cabowrdiano Jorge Barbosa, @m os
brasifeiros & 22 e seus continuedores,
ac,abou por exercitar a lehura da reali.
dade cabwerdiana com lentes pr6-
prias, pelo corte arqueol6gioo das ca-
madas culturais de seu pafs, revolven-
do os escininhos da mem6ria nacio-
nal. Como testemunho dessa visSo li-
berada p6lo menos dos toques do ma-
ravilhoso e do ex6tico, tfpicos da litera-
tura dos viajentes com'pdssaporte eu-
ropeu e fruto da surpresa, do estranha-
mento de sua cultura ds culturas africa-
oas, Jorge Barbosa apresenta, em
1935, os poemae de estreia na deman-
da de uma poesia napional, com o titu-
lo de Arqulp6lago. " ' A estes sa segui-
riam os de Amblento e, por fim, os de
seu ( l t i rro l iwo, Gadarno de. um
ilh6u no qual chega a comp6r uni poo-
ma - "Carta para Manuel Eandeira" e
dois outros congBneres para o Erasi l ,  o
primeiro ac cuidado de Gilberto Freiro
e o segundo com carga para Ribeiro
Couto (8 quem o caboverdiano Manuel
Lopes, de. crioulo e outros poemss

tamb6m ofereceria doisl.
Na "Cart:  para Manuel Bandeira",

Jorge Barbosa, declaraCo leitor de um
sd poema do escritor brasileiro, aspire
a resolver r tsnsec po6tica insrau'ada
por Bandoira, a bncontrar urn e;fflcgo

' feliz para a piircurso do mano-p:reia na
busca de sua estreia da manh5, cci'-lo a

QUr r€, corl.itJ;naf n'e goesia de 16 o que
ndo s.. s ' . ! ' . tci .rnas:;e na poesia r,c c6.

f'Ji "Ccrti ' de cabovediana mora-
beza '  para c 8tasi l" ,  em que c poeta

Je .h ;e apre.ienia. via Gilbertc Freire,
aos c!r / ' , t l i : r i lco de c6. lnst;t t ' tnt-se o.)
ponles de re ferfnt: ia por elc inragina-
dos nc Bresi l ,  para a comparagSo por

similaridade com Cabo Verde, ou seja,
por  ana log ia  com Cabo Verdo,

desenha-se u.:n Brasi l  que o poeta ca-

boverdiano pressup6e so alcangar liri-

camente, onje localizaria o Ribeiro

Couto das cidrdezinhas do interi.lr; se-

dearia o [.4ar;,,lel Bandeira para uma fa-

la'de poma (catroverdianol a poeta
(brasi leiro) € encontraria o Or'  Jorge de

Lima para a consulta de poeta (cabo-

vert l iano) corn receita de poeta (brasi-

le i ro ) .
Fica, assim, selsda unta correspoll-

ddncie em estima l i terdria entre, Cabo

Verde e  ( }  Eras i l ,  P€ l t r  ec r re io

diplomdtico podtico dessa forrna inau-

gurado.
Enquanto Jorge Earbosa adere,

sem restr iqbes, i  po6tice de Baildeira,

0utr0 poeta de Cabo Verde, Ovidio

lvlartins, se manitestaria, depois enr re-

sist6rrcia, rrrrma cc' leg6o de poornas
juntados corn o t i iulr,r  "Gritarei.  $erra-

rei:  N5o VoLt Enrhera para Pasirgada".
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ESTENDEM.^SE E ENCONTNI,M.SE AS
MAOS DAS L,ITERATURAS DO BRASIL
E DE CERTA AFRICA

Em franca alus$o ao poema brasi-
leiro, si tua-se, como outros poetas ca-
boverdianos, numa l inha de definir,
anti-evas!onista.

O r:oema-baliza dessa antologia,
"Anti-evas5o", 6 breve, enxuto, no r i t-
mo discursivo de uma profissSo de f6:

" P e d i r e i  / S u p l i c a r e i / C h o r a r e i /  /
Ndrr r/ou embora para Pas6rgada/
Atirar-rne'ei ao chSol e prenderei nas
m6os convulsas/ervas e pedras de
sangue// N5o votr embora para Pasdr-
gada i  I  Gri iarei/Berrarei/Matarei/  N6o
vou para  Pas6rgada" .

Trata-se, ent6o, de um texto que se
defronta com cutro texto, organizado
nurna ratagdo de intertextualidade pro-
gramada com o Bandeira. Enquanto se'
preserva o significado do grande ele-
menlo rscorrente - Pas6rgada - ,
que carrega, pois, para o contexto do
caboverdiano a conotaggo,do brasi lei-
ro, invene-s€, pordm, a relagao poeta-

Pasdrgada; troca-se o sinai Ce carfl['l.r-
c0ncia bem-hun-,rrada, aposto Dn'r"
Eandeira. pelo de " ' : lxr: ir ,  :  Irc: l i f l  '  I
Mart ins, rto af6 de deso 1(: l rJslqlrdr
abertura de esplr i to ao c?r' :o , ia .orr ' .-
ci6ncia vigi lante.

A mesrna ponte literdria, o.. r j r ,.:,r-

servou para Cobo Verde, ver-so-i r,Ji: -i-
nhecida e assumida entre os escri'lq:rer
negros, ou brancos e rnestigos qua, em
1948. fundariam o movimento "Vamos
Descobrir Angdla"l ,  como o que ocof-
rera rio Brasil de 22.

M6rio de Andrade, o angolano, acr
sumariar os objectivos do movimento,
sprssentou-os num discurso que faz
lembrar outros, como os desoncadea-
dos na estiira do M6rio de Andrade
brasi leiro:

"O movimento incitava os joven5 a
redescobrir Angola em todos os seug
aspectos atrav6s de um trabalho colec-
tivo e organizado;pxortava a produzir-
so para o povo; soliciuva o estudo das
modernas corrontgs culturais €stran-
geiras, mas com o fim de repen'sar e
nacionalizar as criag6es positivas.v6li-
das; exigia a express5o dos interesses
populares e da aut6ntica natureza afri-
cana, mas sem que se fizesse nenhuma
concessSo i sede de exotismo colonia-.
lista. Tudo deverb bassar-s€ no senso
est6tico, na intelig6ncia, na vontado e
na raz6o africanas".

Ao reprociuzii esse projecto, em
seu Roteiro da Llteratura Angolana,
Carlos Ervedosa o complementa, com
o balango sobre as resson6ncias do
Modernismo de cd, sobre as nascentes
literaturas de ld. Os jovens talentosos e
cultos espalhados por Luanda e pelos

centros universitdrios dg Lisboa e
Coimbra "sabiam muito bem o que fo-
ra o modernismo brasileiro de 1922.
At6 eles havia chegado, nftldo, o grito
do lpiranga das artes e letras brasi leiras
e a lig6o dos seus escritores mais repre-
sentativos, em especial Jorge de Lima,
Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Lins
do Rego e Jorge Amadd foi bem assi-
mi lada" "  .

Mais recentenente, Costa Andra-
de, prosador, poeta e ensafsta angola-
no, ao cuidar da "Literatura Angolana:
Uma VisSo S6cio-Hist6rica 

' ,  
recorda,

tamb6m, a receptividade da l i teratura
vanguardeira do Brasi l  modernista, en-
tre os angolanos:

"Se na fase clandestina a expres-
s6o po6tica escrita em: portugues foi
buscar formas ao outro lado do AtlSnti-
co, a Pablo Neruda, Nicol6s Guil l6n,
principalmente, e a prosa a Jorge
Amado, Glaci l iano Ramos, Guimardes
Rosa, a fase de apeio e de protesto.
que viu ainda ern Neruda, Lorca, em
Paul Eluard e Mi:yakovski fontes de
forma e esti lo, l ibertou-ie pouco a pou-
,:o. Hoje na fase de independ€ncia,
nestes cinco anos, assiste-se a uina l i -
teratura de af irmagdo de angolanidade
como est6dio Cti l tura i l iacional, onde,
como inf lu€ncia externa, podern,:s in-
d i v i d u a l i z a r  D s s e  m o n u m e n l o
l inguist ico-l i terdrio, que 6 o brasi leiro
Guinur6es Rosa"

No plano de afectivagEo l i ter5ria, a
decantada apro4inragZo a l i teratura
brasi leira ccnfirm-a-se, desde logo, en-
re cs vanguardeiros "Descobri{ores
Je Angola". Assim, 6 Mauricio de Al-
nreida Gomes, do "E Preciso Inventar a
i)oesia de Angola" que toma corno
rnole Sstes versos anqorados.na pers-
pectiva liter6ria do fulcdernismo que se
lrradiava dc Brasi l :

' i  
l t iTrl t ; ;{ ,r1

Rrbei io C' iuto " Manuel Bandeira,

Pr ) ,  tAS ' l :  l l r  t r i l ,
* l , l  Er:st l .  no g.t i r  rn4o.

dis:iera'n:

- E preclao r: f lar a poecla bra.
si lelm, da yqrgos quentes,
fortas como o Brasll.
sem{nacaqusar a l i teraturn
f uslada.

Angola grita pela minha voz
pedind.o a seus filhos nova Poe-
s ia" l  I

Ponanto, s5o nltidas ai afin'ida,tev

da l i teratura angolana com a brasi leira;

estdo declaradas a ponto do um poeta

angolano, Mdrio Ant6nio, "dialogar

em um dos seus Poemas com Jubiab6

e do f iccionista Luarrdino Vieira, "com

a inf ludncia dos macunafmas € sagara-

nas", af irmar, em seu "angolanOs", o

car6c ter  de  rup tura  com a  l inguagetn

met rooo l i tana" '

Em resumo, o denunciado inter-
c6mbio modernista, da l i teratura brasi-
leira com as afr icanas de express6o
portuguesa estd i i  espera dos que quei-
ram jun tar  in fo rmacdes,  levar  o  exame
atd a maior int imidade dos textos l i ter6-
r ios .

Assim, posta a questao, valeria a

pena reunir trds textos po6ticos i lustra-

t ivos - um brasi leiro, urn caboverdia-

no  e  um ango lano aProx imados 'Pe lo
denominador -comum da sor rdagem de

uma ident idade nac iona l .  E .  por  i sso
. mesmo, pecul iares de cada uma das

respectivas l i teraturas, vale dizer, dos
povos  em que e las  se  contex tua l i zam.

Tonte-se  no  Eras i l ,  en t re  tan tos
poe les /poemas modernos  que apa lpa-

ranr o "ser brasi letro", o Jorge de Lima

- le  "Democrac ia '  .

A sombra do "bras5o" oofi t ico do
t i tu lo  -  que s imbo l izar ia  as  tend€nc ias

ou aspiracdes do cidadSo nacional -

organiza-se o universo poetico em se-
qu0ncias que se poderiam entender co-
mo de in tenQeo-causa,  a to  e 'e fe i to ,
oferecendo o poeta, na pr6pria escri ta
" in  f ie r i "  ,  sua  imagem,  suger ida  de  ins -

pi i-acdo whitmaniana, d contemplagSo
do "ser  poeta  bras i le i ro " .  Numa enu-

meracSo de sucessivas investiduiras so-
t-.re seu corpo e alrna argamassa-se a

subs tanc ia  da  b iogra f ia  po6t ica  que se

er ige  sobre  os  imprev is tos  de  um in -
ventar io  mest ico  e  se  cana l iza  para  a

ins t i inc ia  f ina l  de  au to- ident i f i cagSo.  A i

o poema alcanca o desejo mais profun-

. do. primit ivo cle sobrevivOncia .desse

mesmo corpo e  a lma nac iona l  t6o  p le '

namente  ins inuados na  amorab i l idade"
brasi leira em qLre se envolvem, no des-.
fecho do  poema,  os  cons t i t t r in tes  6 tn i -

cos  da  nac iona l idade.

Os versos ' f luem cont inuos , ,  em l i -
nha re ta ,  o  caminho mais  cur to  para  o
poeto  sa lvar  sua "a lma benz ida"  e  seu
"corpo.  p in tado de  urucu,  / ta tuado de
cr t i zes , .de  mSos- l igadas ,  i  de  nonres  de
amor  { :  '  todas  as  l i r tg r . ras  de  branco,
de  mouro  ou  dr :  pag5o" .

A  "c lenr r . )c rac ia"  do 'a r t i s ta  a l39oa-

no assenta-se, entao, na converq6ncia
indescart6r)el dos f luxos 6tnicos que

alinrentam a corrente circulatoria brasi-

le i ra .  E ,  nas  inscr icdes  que v io  cobr in -

do  a  tdbua rasa  da  consc i€nc ia  anac io -

na l .  o  ooema fo rmal iza  um va le - tudo

neste  quadro  de  cu l tu ras  que se  a t ra -

vessam,  um A-vontade de  f ios  au t6c to-

nes  ou .es t range i ros  que vdo tecendo o
" imbrog l io  cu l tu ra l ,  par t i cu la r izador  de

sua gen le .

Essa descida ao poco do "ser como
tal" ndo foi nrenos grata aos poetas

afr icanos pioneiros do "Vamos Desco-
br i r  a  A f r i ca"

Invoque-se a obra do j5 citado poe-
ta  caboverd iano-Jorge Barbosa,  toda
ela de rastreanrentos, no encalco de
uma identidade nacional. Seja logo o
poema de ros to ,  "Panorama" .  da  pr i -
meira de suas tr€s coletSneas po6ticas,

A r q u i p 6 [ a g o . '

A proposta do suieito Poetico d a

do navegador que se acerca de seu

porto pretendido, a terra caboverdia-

na, na aventura de descoberta, d che-

gada.  O con iun to  i lh6u  desvenda-se
por progressivos movimentos de apro-

x imaqSo:  nc  "c lose"  in ic ia l ,  as  ima-

gens veladas descrevem alguma coisa

como a proto-mat6ria do mundo cabrl- '

verd iano.  a inda,  ind i fe renc iado e  d 'e -

sar t i cu lado,  de  f ragmentos  in fo rmes

que se v5o recortando nas i lhas-signos'

de  c lausura  da  te r ra ,  onde se  de l inea-

rdo ,  por  f im,  os  montes  evocadores  de

dramas mi lenares ,  e  p ra ias  deser tas
que, neste processo l lr ico de reversSo
h is t6 r ica ,  aparecem,  pro fe t i camente ,

'  
aber tas  ao  "appor t "  humano que o  u l -

t imo tempo do d iscurso  po6t ico  cum-
prir5, decompondo-o nas facetas su-

cessivas do conjunto histdrico: mari-

nheiros, cors6rios, escravos, aventu-

reiros, condenados, f  idalgos. negrei-
ros, donatdrios de i lha, capitdes-mor.
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Fecha-se ,  ass im,  o  pano da  e lc r i ta ,  on-

de  os  s ignos  se le tos  do  tdP ica

hist6rico-geogr6fica combinam-se no

arranjo mlt ico para o quadro do "gene-
'  

s is " ,  com o  caos  in ic ia l  de f in indo-se

nas fo rmas caboverd ianas ,  por  in te r -

venc5o do pensamento at ivo do poeta

que ta lha  e  recor ta  conto  demiurgo  sua

propos ta  de  renasc imento  po6t ico  de

Cabo Verde.

Os jovens

talentosos e
cultos espalhados
por Luanda e
pelos Centros
Universitdrios
de Lisbos e
Coimbra sabiam
muito bem o que fora
o Modernismo
Brasileiro

ALARGUE
() SEU

H()RIZ()NIE...

A Tabacarla Tern Tudo pre-
ze-ao om anunclar a velta
gama de l ivroc nacionaig e
ertrangelroe d venda, no
reu escaparote, fornecldoe
pela ENDIPU, EDIL e UniEo
dor Ercrltores Angolanos.

VISITE-NOSI

Por
Negra"
C r t n .

Em "MamS-Negra" ,  a  ident i f i cac6o
r rac iona l  -  como ocor rerd  gener ica-
mente  nas  l i te ra tu ras  do  mesnro  cont i -
nente  -  o rocessa-se  oe la  t ravess ia  do
percurso  6 tn ico ,  onde c resce,  na  cons-
c i6nc ia  de  p5 t r ia ,  a  mem6r ia  da  raca ,
conf igurada na  d iSspora  a f r i cana que
pode, como neste texto de Vir iato da
Cruz ,  es ta r  sed iada na  imager r t  rn iJ ie r -
n a .

A un idade dram6t ica  da  expat r ia -
c6o in tens i f i ca-se  na  p lu ra l idade even-
tua l ,  pe la  t ra r . rspos icSo de  v5r ias  s i tua-
c6es  h is t6 r icas  que fazem coro  A rea l i -
dade ex t ra - l i te r6 r ia .
'  

E  a  rnde,  receptdcu lo  e  mat r iz  da  v i -
da ,  aqu i  en tendendo-se  em a f r i can ida-
de,  s imbo lo  de  uma comunidade de  ra -
ca ,  ou  mode lo  das  poss ib i l idades  cont i -
das  em cer to  es tado de  ex is t6nc ia  apa-
rece  como umbigo  do  mundo dos  an-
go lanos ,  a  par t i r  do  qua l  se  t ragam as
l inhas  cent r l fugas  da  rosa  dos  ventos
dos  negros  de  Af r i ca ,  abr igando,  en-
t re tan to ,  os  s ignos  c1e uma ambiva l0n-
c ia :  de  cu lpa  e  resgate ,  de  d isc r im ina-

c5o e  de  comunhSo humana que o  d is -
curso  podt ico  desembaraca,  de f in indo,
en t re  passado e  fu tu ro ,  o  es t5d io  de
espectativas ..-rnde se situa o poeta de
A n g o l a .

Ern cada c,aso, errtrev6-se nos poe-
tas  -  emba lados  t r ro r  um mot ivo  a f in r
-  o  ges to  l i te rd r io  dos  rapsodos,  de
confLrnd i rem a  sua ident idade de  ar t i s -
ta  na  jus ta  co inc id t i r rc ia  com a  de  seu
p o v o .

Por  ou t ras  pa lavras ,  e  como se  a
poes ia  de  seu povo fosse  a  voz  dos
poetas ,  aspec to  que os  aprox ima e ,  ao

m e s m o  t e m p o ,  o s  s i n g u l a r i z a ,  n a  m a -

ne i ra  de  cada qua l  sus ten tar ,  com pro-

pr iedade,  sua d is t in ta  aventL l ra .

Ass im,  sobre  seus  propr ios  p6s ,  por

exercicio dos passos proprios, escri to-
res  bras i le i ros  e  a f r i canos  ensa iam uma
c i r a n d a  l i t e r d r i a .  E s t e n d e r n - s e  e

encont ram-se as  mSos das  l i te ra tu ras
do Bras i l  e  de  cer ta  A f r i ca .

Neste  concurso  na tura l  de  ind iv i -
dua l idades  ,  de  su je i tos  e  ob jec tos  es-
pec i { i cos ,  empare lhados no  n to t i vo  co-
mum,  6  que a  gente  escr i to ra  "de  ex-
pressSo por tuguesa"  da  Am6r ica  e  da
Af r ica ,  senhcra  cada qua l  de  seu corpo
e a lma,  abebera  se  da  au tonomia  po€-

t i ca ,  consegu ida ,  r r r rem sabe,  pe la  l ibe-
racSo que a  au to-and l ise  do  "ser  nac io -
r ra l " .  poet icamente  consumada nas  le -
t res  rnodernas .  t . rc r r l tou .

V is to  i sso ,  a i  es ta rSo os  pr lnc ip los

r le  uma conv iv6r , r : ia  l i te r6 r ia  espont6-

nea,  v iab i l i zandr :  rever ,  quem sa l )e

tamb6m,  en t  sd  a ' ,  : , i  ab i l idade e  exorc i -

zada dos  fum' , , , ' . , . .  c i t : -per rd i r l c ia ,  a  rne-

mOr ia  COinUr t r  r . i  .  i , , tZeS.

f im.  le ia -se  o  poema "Mami -

do  poeta  ango lano V i r ia to  da

$;


