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Vinculados ao jornalismo o eI arto e cultura,
Bartolomeu Tom5, Fernando trfianuel, Ed6rito Ar-
mindo o S6rgio fique s6o alguns daqueles que entre
n6s contribuem pa.ra a afimpCdo cultural do nosso
pais. Aqui fafailn de si e sugereq que os profissionais

TEIIfPO -3/./A7/88

de informa46o a^inda t€tq moito a dar na ca,talisitt'irt
da produgio cultural. O presente tratl.rlho <:gnclui :'r
abordagem sobre jornalista's no tcatrtt, ft'ita na t'di-

c6o ant€rior desta revista-



"A Revolta ca
Gasa dog ldolos'n:
Utna obra teatral

nt qual Bartolomeu
Tom6 foi actor com

o ospoctro quo
noi mostra a foto.

(Foto: S6rgio
Santimano)

Ligado qo teatro e ao cinema,
no quel vimo-lo j6 como um dos
actores principais do filme <Safa-
rir, realizado. pelo &ustriaco Wi-
lhem Pevny, Bartolomeu Tome, 30
anos, refere que (o jornalismo 6
um& . profissio _que -sempre me
a p a i x o n o u. Experimentei-a em
1978 e optei pela revista <Tempo>,
onde ingressei como rep6rter ap6s
um concurso para o efeito reali-
zado. Foi pois por um acaso feliz
que me tornei jornalista; nem se-
quer sonhava em algum dia vir a
s6-lo, visto que na etapa hist5rica
em que isso acontece registarram-
-se mudtnqas sociais- pro_fundas e
as pessoas que possuiam instrugio
eram chamadas a cumprir tarefas
de reconstrugdo nacional que o Go-
verno e o Partido priorizavam -
o que influenciou & escolha e o des-
tino profissional de muitos que na
altura eram estudantes como eu>.

Tendo trabalhado ta^urb6m no
jornal <Di6rio de Mogambique>
(ex-Noticias da Beira), na altura

da sua firndagio em 1981, Barto-
Iomeu Tom6 esteve na <Tempo>
qti f_984, ano em que vai para a
Televisd,o Experimental. Da q u i
partiu em finais do ano passado

u

para vincular-se a revista especia-
lizada no remo dos transportes e
comunicaq6es <<Corredor>.

A militfr,ncia de Bartolomeu To-
mt6 no nosso movimento artistico
e cultural comeEou em 1983 entre
amigos e entio colegas da escola
que, como afirma <<estavam j6 en-
volvidos na prossecugio daquilo

que viria I ser a animagio teatral
que nos frltimos anos tem vindo
a sofrer uma, evolugflor. O surgi-
mento daquele jornalist& como ac-
tor de teatro nio foi ficil: n6o
havia peqas de teatro eseritas e
nem sequer uma dramaturgia que
se adequasse n eneenaglo de te-
mas moqambicanos. Assim, como
revela, Bartolomeu Tom6, (a ne-
cessidade de se escrever uma pe-
Qa que fosse alternativa a pro-
cura de um tema originalmente
nacional impds-se. Fez-se <Xilu-
va> - uma produg6o c6nica que
foi apresentada pelo <Tchova Xi-
ta Duma>, grupo teatral ao qual
aquele cidadio est6 vinculado.

No teatro, Bartolomeu Tom6
diz que descobriu que <ha uma
g r a n d e complementaridade de
fung6es entre o acto de represen-
tar e o acto de comunicar atravrSs
da escrita nos jornais>, acrescen-
tando que ..se bem que no teatro
se esteja num contacto directo
com o publico receptor da mensa-
gem que se transmite e logo se
avalia o efeito que provoca, e no
jornalismo escrevemos enclausu-
rados numa redacgio e tenhamos
que nos colocar no lugar da pes-
soa que vai ler uma dada mensa-
gem por n6s escrita, entre o tea-
tro e o jornalismo existe uma se-
melhanga que 6 imposta pela An-
sia de comunicar atrav6s da pa-
lavra por um lado dita e gestua!
e debaixo dum cenirio, e, por ou-
tro, impressa e informativa>.

Para Bartolomeu Tom6. a par-

tsSrtotomsu 
'tome (d ctrrertal numa cena da pega teatral .rA Prostituta RespeltosaD, 9xl'

bida em 1985. []oto: Kok Nam)bida em 1985. (hoto:



ticipa46o nas filmagens de <Sa-
farir, que versa questoes politico-
-sociais e econ6micas do nosso
pais, em particular, e da regiio
eirstral africana em geral, <foi
uma experiOncia interessante>
que se ajunta iquela que obteve
quando esteve ligado n produgio
informativa audiovisual na nossa
televisd,o experimental, onde se
familiarizou com t6cnicas e for-
mas de trabalho que se aproxi-
mam is do cinema. No entanto,
como anota aquele jornalista e
homem de teatro, <<como actor de
cinema ainda 6 cedo para afirmar
se com a minha participagao no
elenco do fi lme <Safari> terei da-
do um salto artistico do teatro
para o cinema. Creio que isso ca-
ber6. ao pirblico verif icar!>.

,$ustentando A. opiniio de que
(o c inema mogambicano est6 n
procura de uma expressS.o pro-
pr ia,  estando para isso a vol tar-
-se com insistencia ao passat l t ,
[,al 'a registar factos historicos (,
a reportar a real idade presentt ,
nrodelando gradat ivamente a sua
r l r ig inal idade f i lmogr i f icar>,  I3ar-
tolclmett Tom6 observa quc' <<as
pessoas qlre tem tido a sorte dt'
re l ) resentar o testermunho Co qu(.
se v i \ teu e se r , ' ive no nosso trais
no cinerna, tem sabido corr , ,* t ' , , , , '
der aos padr6es exigidos na arl,
de repre.sentar ou fazer c inema, r ,
qt tc at .esta.  o ta. lento e as qual id:r"
des artisticas dessas pessoas ertl
na sua maioria sio artistas e ac-
tores amadores seleccionados em
grupos de teatro e noutras 5,reas
de acg6o artistica e cultural entre
n 6 s  > .

Como jornalista agora afegto a
revista ispeciaii zaoi em franr-
porte, uCorredor>, Bartolomeu
Tom6 advoga que <<a existOncia
de edig6es especializadas como a
<Corredor> revela a preocupaglo
que os profissionais de informa-
qio possuem em se especializa-
rem em 6reas especificas da eco-
nomia, arte e cultura e at6 da vi-
da politico-social para abordarem
de forma, informativa, mais s6ria
e didictica, os aspectos inerentes
ao seu trabalho jornalistico>.

PET,O JORNALISMO E ARTE
MI.TS RESPONSAVEIS

Jornalista da <Tempo> desde
1981 e baptizado como actor de
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teatro na pega humoristica <Ca-
ma Para Quatro>, Fernando Ma-
nuel, 35 anos, antes de .se ter I i-
gado i informaqio trabalhou du-
rante cinco anos na PETROI|OC.
A sua mudanga de funq6es de um
departamento comercial para as
de um 6196o de informagfr.o tem
muito a ver com o desejo de, co-
mo afirma, <desempenhar um tra-
balho mais criafivo e sobre o quai
eu pudesse-me sentir profunda-
mente responsS.vel quando estives-
se a faz6-lo, por raz6es inerentes
i. qualidade profissional exigida>.

A integraqS.o de Fernando Ma-
nuel na revista <Tempo> contou,
por um lado, com o apoio dado
por jornalistas de gabarito que j6
n6o est6o na <Tempo>> e, por ou-
tro lado, com a sorte que teve de

muito depressa se ter fami l iar i -
zado com o jornalismo atraves de
um curso que frequentou no Ga-
binete de ComunicacS"o Social, o
qual ele considerou de <<extrema-
mente uti l> pelo prop6sito profis-
s ional  q l re se revest iu.

Tendo sido professor secunda-
rio nocturno, Fernando Manuel
anota que tanto o professor como
o jornal ista informam, comuni-
cam e educam. Por6m, assinala
que <n5.o 6 f6"cil estabelecer um
paralelismo entre estar-se l igado
ao professorado e fazer gornalis-
mo porque como docente, numa
sala tem-se pela frente alunos
cujos perfis sio conhecidos e que
permitem avaliar o grau de cap-

tagio dos conhecimentos que o
professor transmite de acordo
com um progr&ma. pr6-estabele-
cido. Como jornalilta, havendo
trScnicas que se tdm de tomar &
s6rio a realidade 6, no entanto di-
ferente. O campo de acqio 6 fle-
xlvel; permite maior abordagem
dos factos pois &s t6cnicas exis-
tentes n6o colocam Iimitantes
que, no seu tra'oalho, o professor
enfrenta. A desvantagem do jor-
nalista reside no facto de ele n6o
poder avaliar de imediato o im-
pacto que a sua acg6o provoca
perante as pessoas)).

Fernando Manuel, jornalista e
actor de teatro mas tamb6m afic-
cionado de artes e letras, escreve
contos e poesia <muito antes de
ter ido para o jornalismo>, diz,

adiani-ando qu,e (escrevo para dar
voz a uma serie de sentimentos
que tenho mas que n5o posso
transmitir doutra forma sen6o a
literS.ria>> porque, por exemplo, os
seus poemas sdo ideias que n6o
eram c nem sd.o faceis de abor-
dar em conversas corn amigos.
mas que tinham de ser extrava-
zadas pela via da poesia. A maio-
ria das coisas escritas por Fer-
nando Manuel datam de L97 4 :l
1975 e ningu6m as conhece porque
como refere aquele jornalista,
<primordialmente escrevo para
mim pr6prio visto que a necessi-
dade do aeto da escrita transcen-
de-me> todavia, cologuemos no
futuro a possibilidade da publiea-
96o do tudo quanto ele escreveu !
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Fernando Manuel: "O facto de ter feito teatrc, para jd saldou-se numa experiOncia pes-
soal grat i f icante". (Fato: Kok Nam)
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Na pega oGama Para OuatroD, vendo-se Fernando Manuel dominando o cen6rio. (Foto:
Jorge Tom6)

Do teatro, no qual se estreou
como actor nos comeqos do ano
corrente junto do <Tchova Xita
Duma>, Fernando Manuel infor-
m?-me que foi para ele parar com
o <interesse inicial de fazer um
trabalho jornalistico no sentido
de valorizar a actividade dos gru-
pos que fazem teatro entre n6s.
Assim, explica, <<foi na perspecti-
va de conhecer melhor o teatro
por dentro que aceitei o convite
formulado por Jos6 Pinto de Se
no sentido de integrar o elenco
que interpretou a peqa <Cama
Pera Quatro> porque isso possibi-
litar-me-ia fa;zer um trabalho mais
s6lido. O facto de ter feito tea-
tro, para jA saldou-se numa ex-
periOncia pessoal gratificante>.
Para Fernando Manuel que diz
ter ji abertos os horizontes sobre
o que 6 tazler teatro e sobre os
labirintos pelos os quais tem de
passar at6 chegar ao priblico.

Jornalista, actor de teatro e es-
critor em pot6ncia e, mais recen-
temente, tituiar cla rubrica de
cr6niea <Chi das Sextas> da re-
vista <Tempo>, Fernando Manuel
?popta _que tanto a sua vida pro-
fissional como artfstica <traz a
minha intengflo de partieipar de
algum& forma miis acfiva na
anilise critica dos problemas que
se p6em no nosso dia-adia a ia-.rios 

niveis da vida das pessoas,
da viila das instituiqdes piofissio-
trais, govern&mentais, etc., numa

ItB

perspectiva de quanto mais a gen-
te estiver envolvida na resoluglo
dos problemas melhor ainda!>.

DO VIDEO AO TEATRO
A PRODUZIR
COMUNICAQAO

Ed6rito Armindo, 28 anos, do-
cumentalista da <Tempo>, entre
1980 e 1982 apoiando a Redacgdo
com materiais necessS,rios i ela-
boraglo de informa4io, 6 'm dos
que produz teatro junto do <Tcho-

Ye Xits DuEa>. Tamtr€m experi-
mentado na realiza@ de filmes
pare criangas feitos pelo Instituto
Nacional de Clnema onde traba-
lhou com Ana F resu e Merides de
Oliveira do <Cicri> Ed6rito Ar-
mindo plssdu em 1983 pela tele-
vis6o experimental onde se habi-
litou ne operagio de video tendo,
no entanto, materializado algu-
mas das suas aspirag6es como ho-
mem de cinema e televisS,o no Ga-
binete de Comunicagdo Social na
produgdo de informagEo audiovi-
sual no imbito de um projecto
de informagdo rural. Assim, se-
gundo aquele profissional de in-
formagS,o, <dado que viagens ao
campo eram uma pritica cons-
tante, obtive um conhecimento
substancial sobre a realidade dos
camponeses que eu e os meus co-
legas tinhamos de filmar para vi-
deo>. Com efeito algumas das rea-
lizag6es de video mostram-nos n6.o
apenas filmes para crianqas como
por exemplo <O grande circo>, <O
pente> e <<O fot6grafo> entre ou-
tros titulos como reportam Pro-
blemas s6rios das criangas mar-
ginalizadas, as actividades agri-
cola, cooperativa e operiria, apre-
sentados ji via prcgrama <Canal
Zero>> da televisio experimental
mogambicana.

O teatro para Ed6rito Armindo
eomegou a ser objecto de interes-



s e  a r t i s t i c o  q u a s e  a b s o l u t o  h i
pouco mais de tr6s anos atris.
Como anuncia, <fago teatro na
dnsia de gozar uma sensagio sem-
pre nova e viver um tema c6nico
de maneira diferente>. Dando o
exemplo da pega (A Boa Pessoa
de Sezuan)>, na qual desempenhou
o papel de <<av6>> em 1986, tendo
tido que interiorizar a imagem e
o p6ndulo psicol6gico e moral de

uma figura idosa e quase caris-
mitica entre as pessoas, Ed6rito
Armindo afirma que (o papel te6-
rico imposto pela personagem
<inquilino> em <<Cama Para Qua-
tro> deu-me o impeto de qucrer
fazer mais do que aquilo que real-
mente consegui Lazer talvez por-
que simpa.tizasse com a pessoa do
<inquilino> na peqa>.

Estando ligado ao teatro in-

Uma lmagem
do langamento
de "glhgys-1"
de S6tglo Tique.
(Foto: Jorge Tom6)

em sa.raus culturais, Ed6rito Ar-
mindo considera que, tai como no
jornalismo, <a exeeug5,o de um
trabalho que canalize eficazmente
uma comunicagfr.o depende do es-
tado de espirito de quem c\ faz.
No caso do teatro, por exernplo,
a falta de motivaqS.o e o mtl-es-
tar de um actor podem levar e
desvalorizael.o da encenagS"o em
termos de expressS.o c6nica. Numa

..Cama Para Quatro": Ed6rito Armindo (no meio) no desempenho do papel ds " inqui '
l ino". (Foto: Jorge Tom6)

fantil e sendo defensor da ideia
de recrear a.s pessoas pela via de
debates sobre arte e cultura, mon-
tagem e visitas de estudo a expo-
sig6es de arte e comparticipaqio

peQ&, o talento de quem interpre-
ta 6 importante. Mas o condio
psieo-afectivo que carla actor con-
fere ao papel que lhe cabe 6 in-
dispensivel, porque enriquece o
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no teatro.
gus|;s!, do

(:ont.ei ld()  do t t :xto enc( 'nado'  g l le
()  p i rb l ico.  pagando bi lhete,  se'm-

lrrt '  se disJrde a 'consumir') ' .

HL]MOR TEATRO E GRAFICA

.IUNTOS C]OMO ARTE

Sdrgio Tique, 27 anos. humoris-
t.a que se est6 consagrando com
a publicagao de <Otheya>, actor
dt' teatro no oTchova. Xita Du-
ma> e, sobretudo, desenhador e
maquetista da ievista <Tempo>>,
aluiza que (o facto de estar liga'
do a um 6rgao de informaefi,o co-
mo a <Tempo>, €D tanto que ma-
quetista, tem algo de especial por-
que nio 6 mon6tono. Nio 6 roti-
neiro. Pois cada revista feita, 6 o
resultado de um desafio pela cria-
tividade grifica. E, no fundo, a
retl izagdo do jornalismo no plano
gr:if ieo uma vez que os textos e
as fotogafia-s tOm de estar arru'
mzdos nas p6,ginas da revista de
forma que sejam, i partida, co-
mr,nicaqfr.o de boa apresentaqho
perantt ,  os le i tores>.

tlom pr6tica de jornalismo de
rS.crio fomentada a partir de 197?
em Pemba, Cabo Delgado, D8
transmissio do programa ..Juven-
t u r i e c R e v o l u g 6 , o > , e r e f o r g a d a
t'ntre os anos 1981 e 1985 na pro-
duqlo e erniss:io nos t 'stirdios da
Rlt l io Moganrbique. em Maputo,
do programa <Magazine da Juve.n-
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tude,, , ,  Sergio Tique aval ia que ca
vivOncia n0 jornal ismo radiof6-
nico foi irttt 'ressantissima porque
embora eu e os meus colegas da
rea)izagi,o do ,.Magazine> n6o ti-
v6ssemos quem nos orientasse na
t,laboragS.o de nottctas e aponta-
mento:; para a locugio, sonoriza-
qao e montagem dos assttntos.
abordava-se tudo quanto preo-
cul)asse aos jovens, desde a poli-
t i ca  i  mus ica>.  O mer i to  do  <Ma-
gazine da .Iuventude, recaia no
facto de ter um grande audit6rio
e de reportar os problemas s6cio-
-culturais do pais, sob uma vis6.o
pr6pria dos jovens que tinham a
consci6ncia de que so com o es-
tudo, trabalho e patriotismo o
nosso Jrais pode progredir e ofe-
recer aos jovens a. alegria e a
prosperidade com que s<lnham.

Embora S6rgio Tique tenha dito
que (nunca fui muito dado ao
teatro>, frisou de seguida que <ate
um certo ponto o teatro represen-
ta a concretizaqio de um sonho
antigo qu(f eu te'nho ent ser actor>).
A peqa <Cama Para Quatrou, na
qual  personi f ica um oav6,>,  cons-
tittr iu a sua apariqio para o mun-
do do  tea t ro .  E ,  como e le  p ro l t r io
ver i f ica.  <o e. fe i to imediato da mi-
nha entrada para o teatro fo i  ( f

dt 's l lur tar  do meu intelecto lx)rqu( '
m(,  v i  iml le l idcl  a despir  o ogo e
I  assumir o de r lutr6m ott t r  i inha

tlt. cstar ris vistas do pribtico. Con-
segui isso ap6s uma grande ginis-
tica e malabarismo psicol6gico e
sentimental !>.

Como actor S6rgio Tique je
pertenceu ao elenco de persona-
gens que criaram temas ou hist6-
rias para videos exibidos no pro-
grama <Carrocel> da televisi,o
experimental e ji contracenou em
trechos de videos publicit6rios
produzidos pela Kanemo-Produ-
gio e Cinema.

Aquele jovem apostou em ir
editando junto da Tempogrhfica
colectineas de anedot.as e humor
grifico em cadernos intitulados
<Otheya> ou seja <Rir>>, i seme-
lhanqa do que aconteceu com o
<Otheya-l> que foi publicado em
finais do ano passado em Maputo.
Segundo S6rgio Tique (o mate-
rial de humor para editar um li-
vro se integra no nosso meio s6-
cio-cultural. Penso que a sua Pu-
blicaqio ajuda a todos n6s a ter
um qu6 de autocritica e a rirmcl
-n<ls de situag6es ridiculas que
provocamos e nas que nos vemos
metidos>. S5o Pois situag6es que
em cada t 'd igao da oTt 'ml lo) )  vemos

dcnunc iadas at rav i 's  da car icatu-

ra .  do dt 's t 'nho,  do graf ismcl  e  da

ant ,dota I  
' r

Sdrgio Tique.
nCama Para

exercendo o papel
g?upo "Tchova Xlta

Jorge Tom6)

de uavdr em
Duma'r. fFo.
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