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A exist0ncia de profissionais de informa4ao na
dinamiza46o da vida cultural entre n6s, especialmen-
to na produgio de tratro, fomenta a inte-racgdo que
hi entre a arte e o jornalismo. Para li, do seu lado
laboral os jornalistas calane da silvao Dlaria Pinto
de 56,, Jos6 Pinto te Sa" Bartolomeu Tom6 e Fernan-
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do Ma,nurl e-, aintla Ed(rrito Armindo e S6rgio Tique
(que por coineid6neia se ligara.m i, revista, <<Tem,Po))),
s5,o exemnlo vivo dessa interacgflo. Aqui regist6mos
palavras dos {,r6s primeiros jornalistas, fieando os
restantes para, a pr6xima, edigfio desta Revista.



des e tornissemos o jornalismo
muito mais vivo, apesar de se ter
tido pela frente uma barreira im-
posta pela censura>>.

Com a, fundagdo da Revista
<Tempo> em 1970, Calane da Silva
passa a estar a ela ligado como re-
p6rter. O facto de ter estado
vinculado ao grupo de jornalistas
criadores daquela Revista, contri-
buiu para que ele tamb6m desse
um toque mais positivo no tipo de
informag6o que se fazia porque
os rep6rteres da 6poca eram, fun-
damenialmente antifascistas e an-
ticolonialistas.

Isso reflectia-se nas reporta-
gens que eram feitas a mosLrar
uma outra realidade do nosso pais,

por denunciarem a iijustiQa e por
mostrarem a nossa pr6pria cultu-
r8.

No jornalismo, mesmo durante
o periodo da colonizagio de Mo-
gambique, segundo Calane ds Sil-
va, <em todos os niveis havia en-
tre os colegas o interesse pela cul-
tura. Por exemplo, o Sindicato de
Jornalistas tinha feito com que os
profissionais de informagdo tives-
sem entradas gratuitas nalguns
cinemas para a apreciagdo de fil-
mes que fossem estreados. Via-se
teatro e discutia'se o seu conteir-
do. Fazia-se critica atrav6s da in-
formagSo nd,o s6 da pega teatral
assistida mas tamb6m de obras li-
teririas que fosseue langadas, de-
nuneiando-se assim situag6es poli-
tico-sociais que nos diziam respei-
to>.

No passado, tal como hoje, os
jornalistas nf,,o tinham uma aver-
sflo para com a cultura. Muitos
jornalistas, ji quando estudantes
nos liceus, estavam ligados i re-
presentagf,o de peQas teatrais nes-
ses estabelecimentos eseolares e i.
divutgaqSo de artes e letras atra-
v6s de pequenos jornais policopia-
dos.

Como refere Calane da Silva,
<<os jornaustas estavam atentos
aos eventos culturais. N6o perdiam
oportunidades de direcia ou indi-
rectam€nle participar no TALM
(Teatro Amador de Lourengo Mar-
ques), nas pegas de Lindo Nlhon-
Bo, Malangatana e outros. Na
<<Tempo> praticava-se tamb6m um
jornalismo cultural que, ali5,s, sem-
pre"r foi e at6 hoje 6 uma constan-
te>>.

Influente no nosso mundo da
arte e cultura Calane da Silva, 43
?.no! de idade, 6 para al6m de pro-
fissional de informagS,o, aficciona-
do do teatro e escritol - 1.sse1fls-
-se que em Junho passado publicou
a obra de prosa <<Xicandarinha na
Lenha do Mundo> junto da Asso-
ciagdo dos Escritores Mogambica-
nos (AEMO), da qual 6 Secret6-
rio-Geral Adjunto.

Surgido no jornalismo no tempo
colonial, primeiro como colabor-a-
dor em virias p6ginas de jornais
que pertenciam a. organismos e
instituig6es a partir de 1965 e de-
pois como rep6rter efectivo desde
1969 no <<Noticias>>, Calanc da Sil-
va lembra que <<o trabalho de in-
formagS,o estava condicionado n
censura introduzida pelo governo
colonial para o controlo da produ-
g6o informativa que se fazia no
pais. Tal facto, contudo, n6o foi
motivo para que os jornalistas
dessa altura fizessem um jorna-
lismo de caricter burocritico, no
sentido em que alguns querem
ter>>. Como adianta, <<houve, por
exemplo, o esforgo autodidacta na
nossa formagio pois nflo havia
escola de jornalismo. Aprendia-se
atrav6s dos colegas, lendo-se U-
\lros relativos i, profissS,o, lendo-se
revistas e jornais de toda a parte
do mundo p&ra que nos empenhis-
semos porr uma informag[o oue
informasse dentro das possibilid.a-
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Calane da Silva: "E muito bont que o jornalista se empenhe tamb6m na produg6o de
cultura e caminhe na pr6tica dessa cultura',

Gena da pega cGota D'Aguao, vendo.se Calane da Silva representando



JORNALISTA NO TtrATRO

O aparecimento de Calane da
Silva no teatro tem muito a' ver
com o passado de jovem estudante'
Lembr-a-se de ter interpretado pe-
gas de Gil Vicente, gra-nd-e drama-
lrrtgo portugu€s da idade m6dia'
Oepoisha IndePend6ncia Nacional,
com a liberdade de exPressio e
maior organizagS.o, o teatro, Para
aquele jornalista, continuou a s-r
pOto de ateng6es junto de Profis-
iionais de informaqio, amigos e
conhecidos. No ano de 1982 liga-se
d fundaqio da Associagio dos Es-
critores Mogambicanos (AEMO)
e ao chamado grupo de teatro mo-
qambicano. que veio a constituir-se
em associagdo cultural <Tchova
Xita Duma>> que naquele mesmo
ano encenou a Peqa <<Gota d'
Agua>>, a Primeira grand-e Produ-
q6o de teatro etrtre n6s dePois de
1980.

O jornalista a,o abracar a cultu-
ra e ao praticS'-la, quel a nivel da
<Tempou na ParticiPagio no teat'ro
o noutras foimas de arte: e ainda
bem que essa chama n5.o morreu;
n6s d.emos exemplo e outr115 srro"lri-
ram-nos. Por outro lado, na <Tem-
po>.,como editora que 13, criou uma

apet6ncia Para a. cultura com a

aposta feita na edigio do livro de

cultura>. Assim, na <<TemPo>> tem-
-se vivido num ambiente favor6vel
i cultura e, como acentua aquele

.jornalista, actor de teatro e escri-
ior, ..6 muito bom que o jornalista

se empenhe t.amb6m na Produ':ao
de cultura e caminhe na Pr:6tica
dessa cultura: n5,o falarmos ape-

nas das coisas. mas estarmos en-
volvid.os e enraizados nelas !

O jornalista ao abraqar a cultura
e ao praticS.-la, guer a nivel da
literatura, quer das artes' como a
pintura por exemPlo, esti a inse-

rir-se num mund-o cultural que 6

seu e que 6 comunicaglo>.
Nlo se considerando Poeta mas

<<homem da Prosa e da cr6nica do
quotidiano>> e que abragou o jorna-

lismo, Calane da Silva, dePois de
ter publicado a colectinea de Poe-
mas <Dos meninos da Malatrg&>>,
outrora cortados pela censura, ex-
plica que <<Xieandarinha na Lenha
d.o Mundo>> 6 um volume de est6-
rias t6o antigas como aqueles Poe-
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ffi aqui em .onttacena com Ba*olomeu Tom6, na pega <A
ResPeitosau

{ m

Prostituta

mas, com a excePgdo evide-ntemen-
te da segunda-Parte do livro- que
trata de assuntbs da actualidade'
A lgumas  das  Personagens  gue

aparecem na <Xicandarinha na

Lenha do Mundo> s6,o Personagens
que apareceram nos Poemas <Dos

meninos da Malanga> <<Porque' co-

mo esclarece Calane da Silva,
<<ali dou-lhes cor. Dou-lhes vida'

Nos poemas estavam condensados
pois a mensagem era mais riPi-

dan, rematando que <<o meu ca'
minho 6 fundamentalmente a Pro'
Sa) .

TEATRO tr VIDA!

Maria Pinto de Sfi,, 38 anos jor'

nalista de ridio e televisdor tem
no teatro a sua Paixdo artistica'
Ela iniciou-se como jornalista na
Revista <TemPo>>, onde esteve en-
t 

" 
igi+ e L677, ano em que at6

ig8+ se ligou Escola Secundiria
io.i"" MaJhel onde, Para al6m de

ter sido Professora', Promoveu a'

nritiea di artes c6nicas Por estu-
h.antes que chegaram & -r€PT€s€Il:
tar uma Pega de Bertolt Brecht
intitulada: uO que diz sim, o que

diz n6o>.
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Urn visual r,A Prostituta Respeitosar, drall€ que teve em Maria pinto de Sa a
actriz de vulto

como <<Xiluva>>, <Prostituta Res-
peitosa> e <Guernica> que se se-
guiram no flmbito do projecto c6-
nico do grupo <Tchovra Xita Du-
m&>>.

Maria Pinto de Si adora o dra-
ma clissico. Confessou que <te-
nho estado a ferver com a insia
de fazer teatro>> e, por isso, diz,
(sempre que posso fago adapta-
gdes, ensaio com actores e inter-
preto porque tal como o jornalis-
rno o teatro 6 a minha vida>. No
seu projecto teatral para o ano
corrente, ela conta encenar as pe-
gas <<Ant6nio, O marinheiro>>, que
6 uma trag6dia grega escrita pbto
portugu6s Bernardo Santareno, e
<A preto e branco>), que 6 uma tri-
logia contra o <<apartheid> e ainda
<<O avanqado-centro morreu ao
amanhecer>, pega de autoria de
um dramaturgo argentino.

Aquela jornalista e actriz de tea-
tro cr6 que <<O nosso teatro regis-
tou um desenvolvimento rinico. no
quadro dos paises afrieanos re-
c6m-independentes porque ndo s6
apareceram grupos novos de tea-
tro como surgiu gente para os ver
e apreciar as suas obras>>. No en-
tanto, como lamenta, <<as estrutu-
ras que velam pela arte e cultura
no nosso pais n6,o dio o devido
apoio a esses grupos de teatro que
trabalham sem parimetros de ava-
liagio, sem refer6ncias bibliogr6-
ficas e sem perspectivas de melho-
rar as suas qualidades. Issu faz

teatro, so tem sentido quando de plena
se estuda a execugio deles,

Como profissional de informa-
gio, Maria Pinto de Se diz que
<foi {rtil a experi€ncia obtid,a an-
teriormente em servigo num cen-
tro de documentagSo do Instituto
de Investigagio Cientifica>> que no
passado apoiava o Centro de Es-
tudos Africanos, os servigos de
ecologia e de arqueologia da Uni-
versid,rde de Lourengb Marques
(hoje Universidade Eduardo Mon-
dlane). Hoje, trabalhando para a
R6dio Mogambique, aquela tiaaae
realiza o programa de teatro ra-
diof6nico <Cena Aberta> e divul-
ga obras literirias atrav6s durn
outro Trograma designado <pd,gi-
na a PS,gina>.

Tendo sido uma das realizaCoras
do concurso didictico e recreativo
<Perguntar Mogambique>>, havido
em 1984, e que propiciou a funda-
gao da rubrica <Telerir> na nossa
Televisio Experimental, na qual
presta grande colaboragio na co_
bertura do movimento cultural e
artistico do nosso pais Maria pin-
to de Se afirma que o interesse
pelo teatro ucomegou quando era
ainda muito pequena numa 6poca
em que o TALM realizava sess6es
de teatro na sua sede que se en-
contrava nas actuais instalag6e-s
da Intermark>.

Arrastada pelo irmio Jos6 pin-
to de Se, 40 anos, hoje um dos
rnals representativos encenadores
do nosso teatro, aquela actriz de
46

teatro encantou-se com a vida ar-
tistica que o teatro propiciona pri-
rneiro nos bastidores e depois- no
palco perante a assi$t6ncia-, tendo
por isso se filiado no TALM e fei-
to parte do elenco de algumas
obras exibidas. No entanto fuaria
Pinto de SA considera que a sua
comparticipagio s6ria no teatro
data de 1982, altura em que o en-
cenador brasileiro Martinho Lute-
ro a convidou a tomar parte na
produgIo de <<Gota d' Agua>, peQa
que a catapultou para a represen-
tag[o de pap6is de vulto em pegas

l6*

u---, i . ;  :*: :

Jos6 Pinto de 56: <Viver uma vida que 6 o
consci€ncia se tragam projectos e
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epis6dio de ,,cama Para ouatroD, pega encenada por Jos6 Pinto de s6

com que esses grupos de teatro
esLejam a nulrca"r-passo>

M-aria Pinto de 56 diz que if,
verificou que muibos jovens acto-
res de teaCro buscam aPoios junto
de empresas <<como alternativa
aos ap-oios que n6o recebem dos
organismos de tutela da arte e cul-
tuia entre n6s. Adiantou ainda que
no seio da associagio cultural
<<Tchova Xita Duma> h5, ideias no
sentido de estudar 3 possibilidade
de ela ligar-se h. Organizagio Na-
cional de Jornalistas (ONJ), <<P&r-
tindo d.o princiPio de que aquela
associaqdo 6 composta por.actores
que na sua maioria s6o joranlis-
tas>>.

Jos6 Pinto de 56,, 40 anos, de-
fende que n6o sendo o <<Tchova Xi-
ta Duma)) uma associagio com fins
lucrativos 6 imPortante que ela
possua s6cios laenem6ritos. Para
jA utt conta .com algum aPoio ex-
terno proveniente de certas organi-
zaq6ej nio-governamentais de pai-
ses n6rdicos no que toca ao nosso
projecto de instruqIo teatral- para
as criangas que est5"o ligadas ir
associag6o>.

Nio obstante o facto de aquela
associaglo necessitar de aPoios
para a efeetivagflo de seus Progra-
mas de trabalho no campo c6nico,
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e tendo em conta a exPeri€ncia
que possui no teatro, <<esta dis-
pbsta a ajudar os novos gruPos de-teatro 

que. existem entre n6s, pol-
que os primeiros Passos de qual-
quer colectivo de teatrcl s5.o sem-
pre dificeis e qualquer aPoio que
ie oferece 6 sempre encorajadoro>,
afirma Jos6 Pinto de 56., que acres-
centa que <<Bente nova tamb6m nlo
falta nb <Tchova>>. Assim, de acor-
do com as potencialidades artisti-
cas existentes orientamo-nos em
duas linhas diferentes: a Primeira
linha que 6 da resPonsabilidade de
Abel Esmael 6 que est6 dirigiCa
para a pesquisa e rcalizagl"o dum
teatro de raizes moqambicanas
(clo qual a Peqa <Karingana Wa
Karingana> 

-foi 
exPeri€ncia ini-

cial), 
" " 

segunda tinha que, sob
a minha r€sponsabilidade, visa ex'
plorar o teatro moderno e levar
ios palcos obras de Padr[o uni-
versil mas que do Ponto de vista
cultural intelessem ao nosso Pit-
blico (exemPlo desse teatro en-
contrimos na obra <Cama Para

Quatro>) .
Profissional de teatro da actua-

lidade e jornalistas dos temPos do
p6s-independGncia nacional,. pri-
heiro no <Noticias> e dePois na
Revista <<TemPo>> Jos6 Pinto de Si

15 a favor de um teatro marcad&' ,,,
mente erlucativo e de intervengdb'" :

social (que aponte as sir-uag6es co-

mo elas si.o e as crit ique duramen-

te, se pal'a isso for Preciso, com o

intuito de levar as Pessoas a re-

Densar a sua vida e os seus Proble-
i""=. Com a intengio tamb6m de :

dar a essas mesmas Pessoas uma

visio optimista da realidade riue

vivem no quot id iano>.
Como encenador, qualquer indi-

viduo preocupa-se obviamente com

a d.isciplina e a seriedade dos ac-

tDres que Possua em seu redor e

com a inteiiorizagS"o cabal dos pa-

p6is que a eles incumbe, b"P como

itenAe aos Pormenores das ex-

press6es verbal, gestual e corpo-

ial e as nuances da voz em fun-

Qio do sentido ernocional e psicol6-

gico de uma ou doutra mensagef

I ttuttt*it ir do Palco, na busca da

perfeiqio na arte de rePresentar'^P"t" 
ios6 Pinto de Si encenar 6

algo demais Profunrlo Porque' co-

mo diz, <<fazer teatro e vlver)> --

<E vivet' uma vida que 6 o teatro,

s6 tem sentido quando de Plena
consciOncia se traqam Projectos e

se estude a execuqao deles ultra-

pa,ssattd.o problemas qu9 se colo-

cam no caminho do desenvolvi-

mento>. n
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