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Francisco Jose Tenreiro e Noemia de
Sousa: um dialogo com as vozes

negro-americanas de Harlem

MARrA MANUELA JALES C. DE ARAUJO

Universidade de Lisboa

o Modemismo, quer enquanto tendencia dominante de pen
samento, quer enquanto movimento de expressao literaria e artisti
ca, comecou por se organizar nas franjas intelectuais discordantes
da convencionalidade (modemo pOl' oposicao a genteel ou vitoria
no), tendo retirado do anonimato grupos sociais silenciados que, se
dentos por se expressarem, foram trazidos, ate pela inovacao dos
media, para 0 grande circulo publico de claridade.

Scott Fitzgerald, em The great Gatsby, na voz de Tom Bu
chanan, tece uma estrutura semantica de locucao figurativizada, cu
jos pilares de sentido trabalham, em tennos de posicionamento i
deol6gico, segundo eixos coordenados a uma referencia dominante
de supremacia racial de urn grupo humano, que se considera 0 unico
agente de [...] civilization [...] science and art [...], I como tambern
releva a inseguranca do mesmo que, pelo discurso da presenca nar
rativa em questao, receia a perda do centro civilizacional que ocupa

I FITZGERALD, F. Scott. The great Gatsby. London: Penguin Books, 1994. p. 20.
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- The idea is ifwe don't look out the white race will be - will be ut
terly submerged. It's ali scientific stuff?

Contudo, se a voz de Tom contem laivos do remoto raciolo
gismo cientifico, cuja matriz hierarquizante da humanidade se veio
a revelar equivalente aquela que determinou 0 holocausto nazi;' 0

certo e que ela e tambem 0 premincio de que outras culturas emer
gem e reinvindicam urn centro para si.

Nos EDA, a diaspora negro-africana, disseminada pela Mid
dle Passage, ganha forca de expressao num periodo vital do Mo
demismo, durante as decadas de 20 e 30. As vozes desses indivi
duos segregados pela cor da pele, mas que agora buscam uma nova
consciencia, vern juntar-se outras de igual tom: as da Negritude
franc6fona de Senghor, Cesaire e Damas, nos anos 30, 40 e, influ
enciadas por ambos os movimentos negritudinistas, as vozes dos poe
tas africanos de lingua oficial portuguesa, durante os anos 50 e 60.

o movimento cultural Harlem Renaissance, sobretudo as fi
guras proeminentes do New Negro Movement, assim como todos os
temas da cultura negra americana, vieram a constituir-se como urn
espaco de forte identificacao para 0 grupo de escritores e ideologos
a que Mario Pinto de Andrade chamou Geracdo de Cabral.4

Os nacionalistas dos paises africanos de lingua portuguesa,
exilados em Lisboa e em Paris, produziram uma literatura c1andes
tina que conviveu, ainda, quer com os movimentos pan-africanos
antilhanos e sul-americanos, quer com 0 Realismo Socialista de Ri
vera, quer, por ultimo, mas nao menos importante, com 0 Neo
realismo portugues. Apesar do esforco continuo para escapar a re
pressao da censura literaria e da policia politica (PIDE), os ativistas
do movimento mencionado trabalhavam arduamente para "a criacao
das condicoes concretas do renascimento e da expansao das culturas
negras"," tendo como meta final a independencia das colonias por
tuguesas em Africa.

2 Ibidem, p. 19.
3 Veja-se a obra de SEIDLER, Victor 1. Unreasonable men: masculinity and social theory.
London and New York: Routledge, 1994.
4 MATA, Inocencia; PADILHA, Laura (org.). Mario Pinto de Andrade: urn intelectual na
politica Lisboa: Edicoes Colibri, 2000. p. 76.
5 MATA, Inocencia; PADILHA, Laura (org.), op. cit. p. 52.
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Para Ulna melhor compreensao do aludido fen6meno socio
cultural de expansao da consciencia negrista e sua expressao na lite
ratura, intensificada em momentos altos do Modemismo, a minha
dissertacao propoe-se a observar urn possivel percurso esclarecedor
das condicoes de emergencia do movimento cultural chamado Har
lem Renaissance, assim como mostrar marcas de transculturalidade
identitaria desse momenta na poesia africana de lingua portuguesa,
especificamente em Francisco Jose Tenreiro (oriundo de Sao To
me), e em Noemia de Sousa (nascida em Mocambique). No ambito
deste trabalho, cabe apenas fazer a interpretacao de urn corpus lite
rario constituido por dois poemas a nomear: "Negro de todo 0 mun
dO",6 de Francisco Jose Tenreiro (1921-1963), e "Deixa passar 0

meu povo",? de Noemia de Sousa (1926-2002).

Apos 0 grande momenta da urbanidade americana, iniciado
com a designada American Renaissance (1876-95), estavam criadas
as condicoes para que Nova Iorque, a entao considerada White City
e Dream City, se transformasse num verdadeiro centro cosmopolita,
dinamizado pela efervescencia dos movimentos Iiterarios e artisti
cos a que 0 Modemismo deu expressao.

Por volta dos anos 20, 30, a ambiencia cultural nova-iorquina
foi, no entanto, surpreendida por uma plurifacetada eclosao artistica
que, etnicamente fundacionista, conferiu ao local concentrico onde se
desenvolveu 0 estatuto de uma outra metropole. Harlem, capital ra
cial determinada pela movimentacao populacional denominada de
Great Migration, foi considerada the cultural centre ofblack Ame
rica. A Metropolis negra revelou ao mundo uma sene de talentos,
divulgados quer na Broadway, no Cotton Club enos circulos cultu
rais de Harlem, quer em Paris e outras capitais europeias, onde in
fluenciaram, particularmente, os centros cubistas da arte.

Langston Hughes, Claud Mckay, do movimento New Negro
Renaissance, Duke Ellington e Louis Armstrong, musicos impulsi
onadores da considerada Jazz Age, e muitos outros criadores de
Harlem Renaissance marcaram 0 Modemismo americano pela in
troducao de novos temas, merecendo aqui mencao explicita os no-

6 ANDRADE, Mario de. Antologia tematica de poesia africana 1: na noite gravida de pu
nhais. Lisboa: Sa da Costa, 1977. p. 140-3.
7 Op. cit. p. 153-4.
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mes de Zora Neale Hurston e de Jean Toomer. Zora,com a tecnica
de inscricao da oralidade coloquial do suI na escrita ficcional, 0 que
trouxe para a literatura novos horizontes imageticos que, ao intro
duzirem outras cosmogonias, questionaram a visao unica e domi
nante das literaturas canonicas coloniais; Jean Toomer que, em Ca
ne, tambem contribuiu para a reconfiguracao do espaco ficcional do
suI, quer adotando 0 codigo Iiterario modernista, quer, pela escrita,
abrindo clareiras em lugares humanos sem dignidade e, por essa ra
zao, caminhos escondidos e evitados no grande bosque da ficcao.

Segundo Douwe Fokkema," 0 Modernismo europeu, en
quanta codigo literario convincente, so ganhou relevo a partir de
1910, tendo sido implantado com os escritores Thomas Mann, Vir
ginia Woolf, Larbaud, Joyce, Marcel Proust e Andre Gide.

No entanto, se 0 velho continente surge como espaco pre
ponderante na emergencia does) Modernismo(s), 0 certo e que 0

grupo de expatriados americanos em Paris, a denominada Lost Ge
neration, prestou urn enorme contributo ao Modemismo europeu, e
alguns elementos as suas vanguardas. Gertrude Stein posicionou-se
de forma mais ousada face a experimentacao da escrita, 0 que ques
tionou os pressupostos iniciais do Modernismo. Foi ainda a geracao
de Stein que desempenhou urn papel de relevo na transferencia do
Modernismo para os EUA, tendo a Modern American Art and Cul
ture ficado marcada por nomes que continuaram essas rupturas, tais
como Alfred Stieglitz - ao reivindicar para a fotografia 0 estatuto de
arte, porque recusou 0 olhar subserviente ao objeto, a maneira rea
lista e naturalista - Georgia O'Keeffe, Sheeler e Demuth, na pintu
ra; Willa Cather, Gertrude Stein, William Carlos Williams, Hilda
Doolittle, T. S. Eliot, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Willi
am Faulkner e Nathanael West, na literatura; ficando muitos outros
por mencionar.

Se fazer a periodizacao cronologica does) Modernismo(s)
revela-sc tarefa dificil, nao rnenos problematica se afigura a defini
c;ao deste fenomeno de experimentacao e inovacao da imaginacao
criadora, cujo termo surge pela primeira vez na Alemanha, na vira-

8 FOKKEMA, Douwe W. Modernismo e pos-modernismo. Trad. de Abel Barros Baptista.
Lisboa: Vega, s.d. p. 27.
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da do Seculo XIX para 0 Seculo XX. Contudo, e continuando a se
guir 0 pensamento de Fokkema," e possivel encontrar a preferencia
modemista por construcoes hipoteticas, que traduzem a duvida epis
temologica a respeito da possibilidade de representar e explicar a
realidade, assim como 0 ceticismo metalingiiistico, quanta apossi
bilidade de exprimir adequadamente qualquer conhecimento que se
julgue ter alcancado sobre 0 mundo.

o posicionamento cetico acima referido e igualmente verifi
cavel nos modemistas portugueses de Orpheu (1915), revista do
Primeiro Modemismo Portugues, e da Presenca (1927), revista do
Segundo Modemismo Portugues, tendo ambos os Modemismos lu
tado contra os valores, sistemas politicos, sociais e filosoficos vi
gentes no Ocidente.

o vigor revolucionario do Modernismo Portugues vai, no
entanto, ser prolongado pelo movimento Neo-realista, que surge
com 0 fim da Presenca, em 1940, criando como seu meio de ex
pressao a revista Seara Nova, onde Francisco Jose Tenreiro tambem
colaborou. 0 Neo-realisrno, de influencia ideologic a marxista, en
quanta litterature engagee, quis ser, segundo Abou Haydara, "uma
literatura de testemunho da sua epoca, quer dizer, a do fascismo".10

Francisco Jose Tenreiro e Noemia de Sousa partilharam os
ideais intelectuais e revolucionarios de urn unissono de vozes oposi
toras ao regime colonial portugues, tais como, e para alem das ja
mencionadas, Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane, Guilherme Espi
rito Santo, Viriato da Cruz e Agostinho Neto. Provenientes dos cin
co paises africanos lusofonos, mas vivendo, no entanto, na Europa,
os referidos escritores beberam todas as tendencias ideologicas e li
terarias que punham em causa os regimes totalitarios ocidentais.

Segundo 0 Professor Pires Laranjeira, Francisco Jose Ten
reiro "escreve uma poesia panegrista de caracteristicas marcada
mente neo-realistas e uma poesia neo-realista de motivos negros e

9 FOKKEMA, op. cit., p. 35.
10 HAYDARA, Abou. 0 caracter socia/ da ficciio neo-rea/isla porluguesa. Dakar: Presses
Universitaires de Dakar, s.d. p. 10.
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crioulos. 0 seu estilo seco, conciso e comunicativo denuncia, de
facto, a licao langstoniana e neo-realista". I I

Noemia de Sousa, em entrevista concedida entre 21 e 25 de
julho de 1984, ao especialista em Estudos Africanos, Prof. Michel
Laban, tarnbem confirma a influencia de escritores afro-americanos,
quando afirma:

E eu lembro-me de ter conhecido um negro que tinha estado em
barcadico, que foi aos Estados Unidos, [...] Este homem falou de
certos escritores negros americanos, alguns que eu conhecia, ou
tros nao [...] Sei eque ele ficou animadissimo quando viu que eu
tinha lei a traducao brasileira dum livro do Booker T. Washington.
[...] ele ficou todo entusiasmado e entao comecou a contar-me ou
tras coisas, e falou-me de escritores negros american os que eu fi
quei com vontade de conhecer.l/

A diferenca entre estes dois escritores e que enquanto a poe
sia de Tenreiro foi escrita fora de Sao Tome, em Portugal, onde 0

escritor viveu desde a infancia, a poesia de Noernia de Sousa foi
criada em pleno Mocambique colonial, 0 que mostra como os textos
de margem sao suscetiveis de escapar aos sistemas repressivos de
censura. Esta ocorrencia motivauma reflexao sobre 0 estatuto topi
co da linguagem, assim como sobre 0 problema da opacidade da
comunicacao verbal, quando as linguagens, vigiante e vigiada, pro
vern de opostos lugares em conflito, e esta ultima, enquanto pratica
significante, dissemina indescodificaveis senhas de reconhecimento
mutuo, pelos lugares mais longinquos do globo, escapando, assim, a
vigilancia do homem "superiormente civilizado".

Passando, em seguida, ao levantamento das linhas de sentido
mais salientes que 0 corpus poetico indicado propoe, num primeiro
olhar pelos seus mecanismos de significacao, inferimos que os dois
objetos Iingiiisticos se configuram como semanticamente homoge
neos, por recorrencia iterativa acategoria semica que podera ser de-

II LARANJEIRA, Jose Luis Pires. Neo-realismo e negritude na poesia de Francisco Jose
Tenreiro. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1985. Dissertacao (Mestrado em Literaturas A
fricanas de Lingua Portuguesa). Universidade de Lisboa, 1985. p. 319.
12 LABAN, Michel. Mocambique: encontro de escritores. Porto: Fundacao Eng. Antonio
de Almeida, 1998. p. 276-7. v. 1.
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nominada de negrismo. Embora emanados de dois diferentes sujei
tos poeticos, 0 estatuto Iinguistico de "Eu", em que se alicerca cada
texto, constitui uma analogia que, ao determinar a subjetividade de
ambos os discursos poeticos textuais, faz com que eles possam ser
recebidos como testemunho objetivo de identidade, na medida em
que presentificam uma apropriacao voluntaria de linguagem. Em
ambos os textos, 0 discurso poetico e uma voz que fala do lugar do
negro, e "ego" que utiliza a linguagem para fundar uma realidade a
parte, edificada por impulso de uma consciencia coletiva, regulada
por fatores relacionados com a cor de pele. Nas duas composicoes
poeticas, a representacao do grupo genetico em questao faz-se por
uma restricao de selecao, uma vez que 0 traco semantico negro se
opoe a branco, podendo 0 negrismo, na sua constancia, logo, enquan
to vetor semantico nuclear, configurar-se como possivel isotopia.

Por outro lado, se no poema de Noemia de Sousa 0 dialogo
com a cultura afro-americana e feito atraves do processo de inter
textualidade, quer com 0 texto biblico original, quer com 0 espiritu
al negro Let my people go, no poema "Negro de todo 0 mundo", de
Tenreiro, essa relacao e feita por alusao explicita ao negro america
no do Harlem. Na primeira parte do poema, temos a reiteracao ex
clamativa dos lexemas Harlem e America. 0 tom enfatico dessas
alocucoes, amaneira modemista do heteronimo pessoano Alvaro de
Campos, inspirado em Walt Whitman, produz um efeito sensacionis
ta avolta da polis modema que, pela primeira vez nos EDA, e negra.

A par da espacializacao poetica modemista, "Negro de todo
mundo" eum poema extenso, cujas preocupacoes estrofica e rimati
ca vivem longe das convencoes literarias anteriores. Os 76 versos
brancos de que e constituido sao agrupados em cinco unidades te
maticas coerentcs, sendo 0 titulo do poema influenciado pela exor
tacao final do Manifesto do Partido Comunista, de autoria de Marx
e Engels.

o primeiro momento textual tem como tematica os EDA. 0
sujeito poetico invoca 0 Harlem e a America, enquanto patria de
substituicao, pela terra de origem perdida. Harlem emetaforicamen
te afirmado como ringue da vida - "Harlem! / Bairro negro! / Rin
gue da vida!" -, imagem que insinua a vida como jogo violento en-
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tre negros e brancos - "nas mas de Harlem I 0 sangue de negros e
de brancos I esta fonnando xadrez".

A segunda secao tematica do poema e alusiva a Cabo Verde
- "Os poetas de Cabo Verde/estao cantando...". Nestes versos, 0 su
jeito poetico refere-se, de forma implicita, ao movimento politico
cultural Claridade, gerado a volta da revista do mesmo nome. Os
dois primeiros numeros desse veiculo Iiterario da modernidade ca
bo-verdiana abrem com poemas escritos em crioulo. 0 mencionado
gesto, que introduz a lingua mae como lingua de cultura, foi consi
derado uma marca fundamental do fenomeno que veio a chamar-se
"cabo-verdianidade". Corporizado no enunciado poetico da textura
semantica em analise, sobressai, ainda, urn ato de rememoracao,
nao so por perda de vidas humanas na ardua tarefa da pesca da ba
leia, como tambem por outras aventuras dolorosas da nacao em di
aspora, que a Morna, tal como 0 Blues, torna menos penosas.

o terceiro fragmento reporta-se, novamente, aos EVA, espe
cificamente a oposicao entre 0 homem negro e 0 homem branco, em
que a cor da pele parece detenninar 0 lugar social dos individuos, 0
branco e visto pelo negro como macaco imitador, quer os que habi
tam - "Nos arranha-ceus de New-York" -, quer os que se disfarcam
nos chamados - "show-boat do Mississipi". 0 sujeito de enunciacao
coloca em relevo 0 canto e a danca dos negros nas plantacoes, en
quanta fonnas genuinas de expressao, ridicularizando, simultanea
mente, os brancos, que os imitam em locais de exibicao "civiliza
dos". Critica, de igual modo, os proprios negros que, nos palcos das
metropoles europeias, se oferecern, em espectaculo, ao publico de
brancos, que os aplaudem como novidade exotica.

o quarto bloco tematico retoma a ideia, introduzida na segun
da parte do corpus poetico, de percurso deambulatorio em diaspora: a
rota - "Lisboa [...] America [...] Rio [...]" - e alargada agora as capi
tais cosmopolitas da moderna Europa - "Londres-Paris-Madrid." 0
delineado trajeto, que percorre inumeras historias de vida, e marcado
por urn ritmo alienante de sobrevivencia, detenninado pelo trabalho
bracal de ganha-pao e pela experiencia vivencial de ambientes bas-
fonds, oferecidos pelos cernes da urbanidade indiferenciadora.
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Por ultimo, 0 sujeito de enunciacao invoca Sao Salvador da
Bahia, a cidade que Jorge Amado, em Bahia de todos os santos,
epiteta de "a mais negra do Brasil". 0 sujeito poetico nomeia, ainda,
os rituais de origem africana, aos quais 0 Kilombismo e afeto, infe
rindo-se, assim, uma identificacao plena com a cultura afro-brasileira.

A poesia de Tenreiro e uma poesia do e para 0 individuo ne
gro em diaspora. 0 titulo "Negro de todo 0 mundo" subentende uma
relacao dialogica identitaria, fundada na ausencia de lugar topico,
ou seja, na errancia da diaspora negro-africana.

o poema de Noemia de Sousa "Deixa passar 0 meu povo" e
urn texto que da conta da presenca de outros textos. Estamos em
presenca de urn trabalho de transformacao e assimilacao de varies
textos, operado por urn texto centralizador que detem 0 comando do
sentido, 0 que nos coloca, igualmente, perante urn fen6meno de i
dentidade humana, relativamente ao seu sujeito de enunciacao. Da
composicao poetica de Noemia de Sousa irrompe, atraves do leit
motiv - Let my people go -, 0 texto de urn espiritual negro tradicio
nal, cujo enunciado pre-existente e 0 episodio biblico que se reporta
ahistoria do povo judeu, presente em Exodo XIV 19-31. Este texto
chameira, particularmente celebre, que assume a passagem iniciati
ca entre duas eras marcantes para Israel (0 cativeiro no Egito e a
marcha vitoriosa no deserto), e 0 primeiro estado do enunciado inti
tulado Let my people go.

A relacao de identificacao que aqui 0 sujeito poetico estabe
lece com 0 espaco cultural afro-americano faz-se, curiosamente, a
traves de textos cantados que, atraves da radio, chegam e motivam a
producao de novos textos. A fraseologia vocal e 0 ritmo negro
americano de - "Robeson [...J Marian [...J Anderson e Paul", do
Harlem com os seus espirituais, inspiram 0 sujeito poetico e condu
zem-no a uma escrita que, tal como as vozes mencionadas, nao e,
igualmente, uma escrita - "doce de embalo", mas sim uma escrita
de - "fel e revolta", enderecada adiaspora negra repartida, ou seja,
aqueles que sao - "do mesmo sangue da mesma seiva".

Em conclusao, os dois textos apresentados podem, assim,
configurar-se como espaco de diagnose social e cultural da diaspora
negro-africana, cuja literatura, nos EVA, pela demarcacao dos ca-
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nones ocidentais, comeca a ganhar visibilidade, como expressao ar
tistica autonoma, a partir do Modemismo - fenomeno que veio a
servir de referencia it Negritude francofona e aos circulos politico
literarios do nacionalismo africano de lingua portuguesa. Refletin
do, agora, no percurso efetuado pelos povos negro-africanos ao lon
go do Seculo XX, parece confirmar-se a previsao feita por Du Bois,
em 1903 - The problem of the twentieth century is the problem of
the color-line. 13

Na realidade, 0 cenario de exclusao racial sofreu atenuantes
atraves do fenomeno de miscigenacao verificado nas sociedades
crioulas, e as palavras de Tom Buchanan deixam-nos, por ultimo,
menos pessimistas: [...] Nowadays people begin by sneering at fa
mily life and family institutions, and next they 'l l throw everything
overboard and have intermarriage between black and white ,.14

13 DU BOIS, W.E.B. The souls ofblackfolk. New York: Signet Classic, 1995. p. 54.
14 FITZGERALD, F. Scott. The great Gatsby. London: Penguin Books, 1994. p. 136.
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