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Depois de tao originalmente trabalhar a obra de E^a de Queiros em A Ilustre

Casa de Ramires: o espago do desejo (1989) e a fic^ao angolana em Entre Voz e

Letra - O Lugar da Ancestralidade na Ficgao Angolana do Seculo XX (Niteroi:

EDUFF, 1995), em Novos Pactos. Outras ficgoes: Ensaios sobre literaturas afro-

luso-brasileiras
,
Laura Cavalcante Padilha oferece-nos em vinte e nove ensaios

uma viagem dialogante por entre algumas das obras basilares da cultura luso-

fona, utilizando um manancial teorico que desde logo desafia o ‘canone oci-

dental’ branco e masculino ao fazer dialogar, lado a lado, os grandes teoricos

ocidentais, mas tambem os africanos de lingua portuguesa, francesa ou

inglesa e os brasileiros, pelas privilegiadas vozes de Antonio Candido, Alfredo

Bosi, Silviano Santiago, Leda Martins ou Vera Queiros. ‘Fara a Africa parte

do Ocidente?’(p. 241), interroga Laura Padilha. Parodiando o ‘olhar sphyn-

gico e fatal’ de Pessoa, pelo que ele deixa de fora, Laura Padilha persegue as

cria9oes desses lugares outros ou desse ‘entrelugar onde a fala propria interage

com a alheia, criando-se a terceira margem’ (p. 241) ou, por outras palavras,

onde se tecem outras vozes em diferen^a. Mas a indaga^ao da ensafsta vai

mais longe ao interrogar tambem o incipiente canone’ africano lusofono

estabelecido, lido e codificado pelas obras pioneiras de Manuel Ferreira,

Gerald Moser ou as conhecidas entrevistas de Michel Laban. Em ‘A diferen^a

interroga o canone’ a pergunta perturba: onde estao as mulheres, onde estao

os negros ? Sera este ‘canone’ reprodutor do tal outro ocidental masculino,

branco, revestido de vestes e vozes africanas? Por que razao se insiste em apon-

tar um centro que apaga as diferen^as? Dai a pertinencia da frase de Paula

Tavares em entrevista a Michel Laban, citada pela ensafsta: ‘Eu sinto-me

melhor quando grito’ (p. 169).

As questoes levantadas por Laura Padilha nao sao, portanto, meramente

teoricas ou literarias. Sao literarias, teoricas, polfticas, historicas e sociais e

tern a espessura de seculos. Questionam o(s) centro(s) a partir das margens,
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pois e la que, nas leituras da ensafsta, se afirmam as diferen^as e se depuram

as identidades.

Como a autora informa no prefacio que dedica a obra, a reflexao

ensafstica aqui publicada e fruto de um trabalho de dez anos de participates

em congressos, coloquios e outras conversas. A apresenta^ao expressamente

fragmentaria que este tipo de livro encerra e contornada pela autora ao agru-

par as suas tessituras textuais usando as liga^oes que os textos em analise

sugerem, destacando tres grandes grupos: ‘Dobras narrativas,’ com textos

dedicados essencialmente a fic^o angolana (de Assis Junior e Alfredo Troni

ou Castro Soromenho a Pepetela, Boaventura Cardoso ou Sousa Jamba), mas

tambem a Partes de Africa, de Helder Macedo, a Mia Couto e as ‘casas’

queirosianas, todos unidos na sua diversidade de dizer Africa; ‘Novas fian-

deiras de palavras,’ constitufdo por seis excelentes ensaios integralmente

dedicados a sujeitos autorais e poeticos femininos para que assim se ou9a ‘o

grito diferente e, atraves dele, a fala dos exclufdos dos rituais canonicos’: Alda

Espfrito Santo, Alda Lara e Noemia de Sousa sao lidas nas suas vozes rasgadas

contra o(s) colonialismo(s), mas tambem Odete Semedo, Vera Duarte e

marcadamente Paula Tavares; e finalmente a terceira parte: ‘Dialogos, recon-

venes, contamina9oes,’ composta por dez ensaios, de que destaco os dedi-

cados a poetica de Edmilson de Almeida Pereira, na sua forma de dizer Africa

no Brasil e estudado comparativamente com duas grandes vozes africanas:

Francisco Jose Tenreiro e Ruy Duarte de Carvalho.

Assim o livro ganha organicidade e unidade, destacando a navega9ao

surpreendente e ambiciosa que Laura Padilha nos oferece da fic9ao e da poesia

produzida em lingua portuguesa. Ora trabalhando os textos portugueses,

angolanos, mo9ambicanos, saotomenses ou brasileiros per si, ora analisando

as margens dos universos literarios, onde situa as escritas regularmente

silenciadas das mulheres africanas ou dos negros no Brasil, ora ainda usando

a dimensao comparativa como, por exemplo, nos pertinentes cruzamentos

entre as vozes poeticas de Alda Lara e de Florbela Espanca, de Edmilson de

Almeida Pereira e de Ruy Duarte Carvalho, de Edmilson de Almeida Pereira

e de Francisco Jose Tenreiro e, de um ponto de vista ficcional, entre Helder

Macedo e Mia Couto, Pepetela e Manuel Rui ou Pepetela e Boaventura

Cardoso, Laura Padilha da-nos a possibilidade de pensar criticamente o

universo lusofono. Universo composto por ‘partes sem todo,’ no conhecido

verso de Alberto Caeiro, certamente inspirador das Partes de Africa de Helder

Macedo, que Laura Padilha elege como um texto portugues seminal para o
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dialogo inter-cultural em que as partes africanas, portuguesas, brasileiras que

compoem o universo em analise nao sao mais vistas sob o olhar portugues

como um percurso de saudade, mas como um percurso identitario multiplo

a construir num constante movimento impulsionado teorica e textualmente

pelos ‘nao canones’ (se me e permitida a expressao) do sul.

Partindo do princfpio teoricamente muito bem fundamentado de que a

fic<;ao contemporanea de Angola e de Mozambique constitui um terreno fertil

e impossfvel de ignorar, para quern se interessa pela constru^ao das identidades

nacionais destes pafses, Laura Padilha aborda, ao longo de varios ensaios e de

forma bastante diversa, dois elementos que me parecem muito pertinentes: por

um lado, e particularmente em rela^ao ao imaginario angolano, a importancia

da reinvenzao mitopoetica de Luanda e da Lunda, espazos que, nas palavras da

ensafsta, constituem ‘metaforas da existencia de duas Angolas’ (p. 27) em

permanente tensao, e a reinvenzao/recuperazao da tradizao nestas literaturas,

em especial a combinazao e a convivencia entre o texto tradicional oral e o

escrito, o que inevitavelmente traz em si a questao da lingua portuguesa.

Relativamente ao primeiro aspecto partiria do ensaio ‘Ficzao angolana

pos-75 processos e caminhos,’ em que a autora nos da conta dos trilhos segui-

dos pos-independencia das ‘Angolas’ desenhadas por Luandino Vieira - a

Luanda dos musseques, nas tambem do cimento, com a mao do colonizador

e a sua ocidentalizazao urbana — e por Castro Soromenho a Lunda, ‘berzo

de Lueji’ e ‘forma de condensazao imagfstica de outras realidades angolanas

onde, (...) avultaram senzalas e quimbos, como negros sinais’ (pp. 27-28).

Duas Angolas que a independence nao desfez e que, de outras formas e

noutras representazoes, tera ate acentuado (p. 28), como mostra Laura

Padilha na profunda leitura que faz das obras de Pepetela, Manuel Rui e

Boaventura Cardoso ao longo de varios ensaios. Na leitura de Laura Padilha

das obras dos referidos autores e na sua analise em relazao ao retorno as raizes

que todas oferecem, empenhadas em reconstruir as pontes entre estas duas

realidades, concluf-se que o maior trazo de uniao e a ‘lingua de todos,’ o

portugues, mas dita na forma em que a ‘letra abraza a voz’ (p. 30).

A ‘semantica da diferenza’ que, na optica da ensafsta, estas literaturas

exprimem acontece a partir de ‘falas-em-diferenza enunciadas em portugues

(p.37). Tal diferenza inscreve-se na ruptura com os padroes esteticos do

ocidente branco, europeu, tornando-se capaz de criar o lugar imaginado,

onde o homem africano luta por se tornar sujeito do seu proprio destino, da

sua historia e da sua lingua. Obras como as de Luandino Vieira, Pepetela,
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Ungulani Ba Ka Khosa, Manuel Rui e Mia Couto sao objecto de exemplo e

de estudo pelas diversas leituras que oferecem da riqueza do processo

lingufstico e da crueza do processo historico. A forma mais explorada de

tentativa de supera^ao desse processo historico toma como ponto de partida

a recupera^ao, no universo narrativo escrito, da tradi<;ao africana e portanto

da oralidade, como Laura Padilha demonstra na analise comparativa que nos

oferece de obras como Terra Sondmbula, de Mia Couto e O Desejo de Kianda,

de Pepetela. Assim, a autora mostra como a lingua portuguesa se dobra aos

contornos africanos e ganha novas cintila^oes. Esta ‘dobragem’ da lingua

portuguesa aos seus multiplos utilizadores torna-se ‘ela propria um
instrumento que se volta contra o processo de domina^ao, abrindo-se para o

dialogismo cultural que passa a veicular (p. 51). E assim que vemos como a

sua posse se torna parte do processo de reivindica^ao identitaria, nos textos

africanos pre-independencia. Nos textos pos-75 tudo sofre uma viragem, pois

o projecto politico, social e cultural e fruto do anterior, mas e ja outro.

Contudo, os textos continuam a sua aposta na desterritorializa^ao. A
inten^io didactica e hidica que permeia o texto oral, transfigurada em texto

escrito, mantem-se, mas a cenariza^ao, como mostra Laura Padilha na senda

de Sim, Camarada
,
de Manuel Rui, e outra: os portugueses saem de cena, ou

seja, nas palavras de Laura Padilha, ‘os que se enfrentam metonimicamente

em forma de nos e eles ja nao sao mais os angolanos e os portugueses, mas

tao somente os angolanos, dolorosamente inclufdos e exclufdos’ (p. 52),

mostrando desde o infcio uma na^ao emergente plena de fissuras amea-

^adoras e geradora de uma nova semantica da diferenga: as novas guetiza^oes

geradas na Angola independente em que os exclufdos ou dominados sao

identificados como inferiores das tais ‘duas,’ ou mais, ‘Angolas,’ de que fala-

vamos inicialmente. Neste contexto, e como nos textos pre-independencia, a

tradi<;ao continua a ser o imaginario da alteridade. Por isso, e como muito

bem enunciou Laura Padilha, ‘Recuperar, pois, a tradi^ao significa trazer para

a cena do texto a marca da alteridade, para com ela atingir-se, a um so tempo,

a modernidade e a descoloniza^ao da fala literaria’ (p. 49).

De tradi^ao e de oralidade ‘fantasiada de escrita’ nos falam as vozes de

Noemia de Sousa, Alda Lara e Alda do Espfrito Santo, cujos poemas Laura

Padilha le admiravelmente como gritos poeticos individuais e colectivos,

explorando nao apenas a questao da ra$a, mas tambem a questao do genero.

Liga^oes possfveis sao estabelecidas com os continuados gritos das mulheres

africanas mais jovens e as suas novas modela^oes, nomeadamente em Paula
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Tavares, cuja voz poetica seduz, merecidamente, a ensafsta. Ainda ‘a ultima

que e a ultima entre os negros que ja sao ultimos na concep^ao dos demais

povos civilizados’ (nas palavras de Alda do Espfrito Santo citadas por Laura

Padilha (p. 180 ), a mulher e, em Paula Tavares, a maior vitima dos senhores

da guerra, mas tambem o maior foco de resistencia, pois sao elas que inven-

tam a vida, continuando a na^ao nas suas tarefas tradicionais que a guerra

insiste em desfazer e destruir. Mas, como Laura Padilha tao bem mostra, a

mulher e tambem corpo numa rela^ao de cinco sentidos com a terra africana

por si semeada de palavras portadoras de uma voz e de uma sensualidade

outra, geradoras de uma utopia outra, de uma vida outra, que afirma a dife-

ren<;a num terreno pleno de falos e de morte numa na^ao adiada.

Para terminar nao poderia deixar de referir a gloriosa tarefa de Laura Padilha

de, ao indagar os canones, a origem das teorias e a sua aplicabilidade ou falencia

face ao universo literario africano, nos proporcionar um dialogo unico entre as

varias correntes e estudiosos que tern animado a crftica ocidental e os outros, os

do sul, africanos ou brasileiros, ao mesmo tempo que nos instiga a reflectir sobre

a necessidade de um corpo crftico e teorico para pensar o universo literario

africano. Esta e, nas palavras de Laura Padilha ‘uma das obsessoes fantasmaticas

dos estudiosos brasileiros dessas literatura (p. 331 ), de que a inquieta^ao crftica

de Laura Padilha e seguramente lfder. Assim, no entender da ensafsta, estarfamos

realmente descolonizados e capazes de analisar as especificidades deste vastfssimo

universo, nao como um apendice da crftica ocidental ou um parente pobre que

aproveita os restos de teorias sobre uma modernidade que nao e africana, mas de

uma leitura crftica dialogante com o exterior, que nao ofusque ou nao refira

outros pensadores que ate pela lingua em que se exprimem acabam por ser

marginalizados ou mesmo desconhecidos. E neste aspecto fundamental o

dialogo que Laura Padilha estabelece entre uns e outros mostrando-nos a

pertinencia e a originalidade do pensamento de uns e outros.

Pensar o universo lusofono a altura da excelencia da sua variedade e da sua

produ^ao estetica e o sonho, realizado neste livro e a continuar, de Laura

Padilha, guetiza-lo ou torna-lo satelite de outros sempre em busca de algo que

nao e nosso, ocultando ou rasurando o nosso, e o seu receio e a razao da sua

luta. Os ensaios de Laura Padilha pela sua provoca^o ideologica, pela sua

belfssima leitura crftica comparativa e pela excelencia do seu texto instigam-

nos a dialogar, instigam-nos a responder.

Margarida Calafate Ribeiro Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.
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