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O tema a que nos reportamos
nesta ediqao - e que constitui o
penfltimo trabalho sobre a sd
rie de apontamentos que vimos
a divulgar sobre a Reuniao Na-
cional de Cultura - refere-se bs
aartes pldsticasr.

Este tema especifico mereceu
tambdm uma palestra e um de
bate. A participagao de rnuitas
pessoas ligaCas a este tipo de ex
pressfro lrrtistica levou a que o
debate fosse rlm pouco mais vivo
do que os restant.es.

A primeira critica il palestra
feita pelos participantes foi de
que era incorrecta a atitude do au
tor em tentar pOr em confronto
a acultura africana)) com a acul'
tura europeiau. De facto segundo
diversas intervenqoes esse con
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fronto surge na palestra, foi sa
lientado, rrde forma obcessiva>,
quando o autpr tenta apresentar
como coisa md as influ€ncias re-
ciprocas, e surge quando o autor
manifesta uma preocupagSo ex
cessiva de aafirmag6ou de valor
da acultura africana)).

Como foi reposto, rras influ€n
cias comeqaram desde que a his
toria e historia, desde o principio
da Humanidade que existe uma
interacgSo entre os vdrios agru
pamentos humanosu. E, como foi
dito tambdm (essas influ€ncias
sao uma coisa boa; e uma das
nossas pneocupag6es o intercdm
bio cultural; nos gostamos de co
nhecer as culturas dos outros po'
vos, isso enriquece-nosD.
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Quanto b necessidade de afir
mag6,o da cultura africana ( jd
nao tem razfl"o de ser: hd muito
que a cultura africana d reconhe
cidar.

Da atitude do autor e da ati
tude destas criticas resSaltam
duas posiq6es claras e distintas.

Por um lado por parte do au
tor, uma atitude historicamente
ultrapassada, muito semelhante,
( no mesmo contexto, D8 mesma
perspectiva) d surgida no debate
sobre :: Canga em que era exa
cerbaou ) regresso bs origens sa-
lutaresl. J procurarmos afiloso-
fia a ela nerente iremos recuar

ia, talvez L935, nas obras de dois
senhqres chamados Aimd Cdsaire
e Ldopold Sedar Senghor, naqui-
lo a que eles prdprios ( e depois
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o filosofo franc€s .Iean-Paul Sar-
tre) ) chamaram de nnegritudel
(como j6 nos haviamos compro-
metido desenvolveremos depois
esta questao ).

Por outro lado, inerente bs cri-
ticas, surgiu a posig6o de que(se
n6,o h6 contradig6es entre os po'
vos, n6,o h6 contradig6es entre as
culturas dos povosD. O conflito
6, tambdm em relag6,o a esta ques-
t6o, entre os povos e a burguesia
mundial.

De certo modo ligada a esta
foi logo a seguir discutido o pro-
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Con o eoprulsd,o doa coloniali@ o cqmdrcio da arte ficou, conMo cm fuIogmbt
nte. Cuno q.uerem wtietas do poro ,ender wa, obtas ao poxro?

E a parttr det conclulu:
!9 que acont€oe? Acontece que

a tela sd lrd mostrar as preocu.
paCFes que o plntor tem dentro de
sl. Est6 all o quadro a dlzer--eu
penso lsto. E aqullo que o povo
pensa, d lsso?Onde est6? Isso con-
duz tambdm a que, por erernpto
no outro aspecto, nas pa*sagens,
acabemos por plntar dos, 6rvores,
que n6o exlstem na realldsde. Eu
prdprlo JA fllz lsso - d uma auto-'crftlca - lsso d enganar a povo.
Como ultrapassar? S necesidrto
salrmos dos nossos atellers e atr-
mos de encontro ao povolr. Sd en-
t6o vamos consegulr trazer os
problemas do povo para a telan.

Ttrdo apoderla ter flcado asslmn
se esse mesmo lnteryenlente n6o
tivesse dtto tambdm.co 

-artlsta 
6

ftlho do povo, traz os pfoblemas
do povo, vlve os problemas do
povo, d povo tambdmlr. Ou, me-
lhor - se lsso n6o fosse verdade
Mas, d. Efectivamente a malorla
dos nossos aartlstast (como tam-
bfin foi dito na discussFo) s6o
povo, s6o oriundos e vlvem no
seio das classes trabalhad6ras.

E ai que surge o que nos pere-
ce uma falsa contradigeo. Ena
que n6o tivesse sldo encareda as'
sim. Corrcluiu-se ao artlsta tem
que ser ligado ao povo)r, potque
6 urna verdade aceitdvel para a
totalidade dos participantes, afi-
cou resolvido o problema)r, Jd ha'
via uma rconclus6o bonital, ficou
resolvido o problema.

E, d pena, porque houve ele"
mentos para avangar, para apro-
fundar. Na intervengd,o do mes-
mo artista, ele -disse: ano tempo

,",Co colonialismo era f6cil ao artis-
"ta viver, vendendo as suas obras.
Agora 6 dificil vender, n6o hd
quem compreD.

Estd ai a ferida, a contradigio
verdadeira 6 essa, pensamos
como o artista do povo guer (ven-
dert suas obras ao povo?'

Se ele pinta a ttpaisagemr) que
existe e v6, ou se imagina urna
cpaisagemr bonita C uma quest6o
absolutamente secund6ria. Agora
se ele tem que condicionar sua
criagdo &o (mercadot (ao que po-
derd ou n6o agradar e ser comer-
ci6vel) 6 uma quest6o verdsdelra
e determinante. Se ele se afasta
do processo de produg6o de bens
niateriais paia se dedicar exclu'
sivamente ao profissionalismo da
arte, d uma questio importante e
determinante. Era da andltse de
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blema do (saqueD. Se Africa te-
ria ou n6o sido saqueada pelos
colonialistas de suas aobras de
arten.

A uma contestag6o de que acu-
sar a Europa de haver saqueado
essas obras era (uma atifude
simplista que ofende a dignidade
de Africa e prejudica o bom-en-
tendimentorr (porque no ver do
interveniente quem levou as obras
de arte o fez com base exclusi'
va no interesse cientifico) levan-
tou'se um coro de protestos de-
fendendo a posig6,o de que (se os
colonialistas queriam valorizar a
cultura dos pdvos colonizados era
em primeiro lugar nos paises co-
lonizados onde deveriam ter fei-
to os museus, iniciado essa valo-
rizagSor.

Foi ainda considerado parte do
(saque)) as obras que os colonia-
llstas adquirirarn aos artistas afri-
nanos com base na difusdo do
mercantilismo e no poder do ca-
pital.

O PAPEL DO aARTISTAI

E na sequ€ncia desta discussio
que se vieram a analisar, (pela
primeira vez depois das discus-
s6es introdutdrias aos temas tto
que 6 cultura ao papel da cultura
no processo revoluciondriot) al
gumas quest6es de fundo. Pena
que e n6o sistematiza4io da dis-
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cuss6o tivesse permitido que fi-
cassem de fora tlgtlmas outras
n6o menos importantes, o que
conduziu inclusivd a que o que foi
discutido n6o fosse bem aprofirn'
dado.

Polque n6o foi por exemplo
feita I partida a definigdo Qo es-
tatuto de aartistair em todas as
discuss6es o nartistal apareceu
como um ente necessariamente
marginal, fora do povo, fora e aci-
ma do povo. (Ora primeiro isto
nem sequer corresponde b reali-
dade daquelas pessoas eue, ao
que nos pareceu reivindicavam -
e lhes era concedido - o estatuto
de artista. Depois, n6o nos pare-
ce que seja por outro lado c.ami-
nlro para onde apontar). Foi pois
tendo como refer6ncia esse aartis-
tal em abstracto os aartistas)rreu-
nidos analisaram como eles pr6'
prios produziam suas obras.

Disse um deles:
cE por dentro que o artista co-

mega a sentir a pintura, como se
fosse um palpite, qualquer coisa
que nos est6 a preocupar. Al o
artista tem que estudar esse pal'
pite, tem que seleccionar as idgias
em relagdo ao palpite. Dal nasce
a arte. ts a arte que o artista cria.
Vem de dentro e sai para o Povo.
Mas h6 um outro processo C atra'
vds do movimento das pessoas,
das 6rvores, do capim, que o ar-
tista produz a arter.



estas e outras componentes que
se desenharia o estatuto do aartis'
tan, se se concluisse a exist€ncia
e ou o haver lugar para um grupo
social especial os artistas.

Mas, como dissemos atrds, pou-
co se avangou no aprofirndamento
dessa quest6o.

Perante a quest6o da ccomer'
cializagS,o da arteu as propostas
que surgiram da discrrssdo foram
de que adeveriamos arranjar mei-
os de exportar a nossa artett, tto
governo deveria estudar a manei'
ra de abrir caminho para os artis-
tas poderem vender a sua arte>,
(se deveriam orga,nizar exposi-
g6es fora de Mogambiquet, etc.

Embora n6o se t€nha chegado
no debate a uma ideia acabada o
relatdrio final adiantou algrtrnas
propostas mais elaboradas, que
tendo sido aprovadas no plen6rio
final, apontam para os caminhos
a seguir, (e que dinrlgaremos
mais b frente).

Para al6m disso foi debatida e
salientada a neoessidade dos ac-
tuais aartistasl se organizarem
(as cooperativas, foram a forma
mais sugerida).

Foi discutida a questio dos es-
pect6culos publicit6rios h6 pouco
tempo prorbidos pelo Governo
(1001, Delta). Ai surgiram duas
posig6es. Uma -defendeu que ao
cantarem e dangarem usando
rformasr importadas com letras
de aconterido revolucioniiriot is-
so representava (um esforgot e
eu€, do desenvolvlmento desse es-
forgo era possivel que atingissem
objectivos _correctos. A outra -
que se lhe opOs violentamente re-
jeitava isso dizendo que ao faae'
-lo esses aartistasr manifestavam
oportunismo.

aEles fa,zem isso para n6o apa'
nhar criticas do povo. Desde que
comegou a sair nas revistas e nos
jornais critica a esses espect6cu-
los que eles ficaram com medo
das criticas do povo e por isso
m e t i a m palavras revoluciondri-.
asD.

Numa caricafura um dos parti-
cipantes-.cantou com mfsica de
fado nViva Samora, viva a Freli-
moD... convenceu os participan-
tes.

Nesse aspecto foi pordm salien-
tado que essa forma de oportunis-
mo embora se evidenciasse mais
nos espect6culos de palco n6o
acontecia sd ali. Muitos pintores

funcionam no mesmo esquerna,
com a mesma atitude.

RECOMENDAgOES

O documento final sobre as ar-
tes pilisticas foi um dos poucos
aprovados no plendrio de encer-
ramento. O seu texto 6 o que se
segue:

aAs artes plaisticas s6o num todo
um conjunto d'e obras de arte que
desde as pinturas rupestres dos
nossos antepassados, de paredes
de casas maticadas, decoragdo de
Olearia Tradicional, como pane'
las, potes; escultura em madeira,
b moderna pintura em tela; nos
falam dos homens das suas preo-
cupag6es, da sua vida Social, e
tambdm das suas crengas.

l.-Tal como a cultura expri-
me as preoeupag6es dominantes
dos homens em cada momento,
as Artes Pl6sticas no tempo Colo-
nial exprimiram atravds: dos seus
temas o aDescontentamento, a de-
ndncia e a revolta popular contra
a opressS,o estrangeiral. Contudo
as Artes Pklsticas reflectiram no
seu modo de expressS,o os condi-
cionalismos da 6poca da seguinte
forma:

1. - Utilizag6o de uma lingua-
gem que nem sempre teve
uma significagdo clara;

2.- Produg6o para um merca-
do capitalista, com todas
as consequ6ncias que dai
derivam;

3. - Tentativa de recuperag6o
dos Artistas e da sua Arte
para os pOr ao servigo da
Burguesia Colonial, deste
modo  es tas  ob ras  n6 ,o
eram muitas vezes consu-
midas pelo povo rnas sim
p e I a Burguesia Colonial
que as comercializava e
exportava;

II.-Papel dos artistas e das
Artes Plaisticas no proces-
so revoluciondrio.

No processo revoluciondrio em
curso torna'se necess6rio alterar
as relaq6es entre o artista e o po-
vo tem .como a obra de Arte e o
Povo. Significa isto que o contef-
do deve reflectir as preocupag6es
dorrrinantes dos operdrios e catn-
poneses; perspectivar a constru-
96,o duma sociedade nova e a for-
ma deve ser de leitura familiar
ao Povo a que se destina.

A arte vem do povo trabalha-
dor. O Artista d filho do povo e
C nele que bebe a sua inspiragdo
e ndo se deve alhear das suas
preocupag6es.

Em consequ€ncia a obra tem
uma finalidade social que d edu'
cativa, que 6 politica e que 6 His-
tdrica. Na fase presente a Arte
deve constituir uma arrna no com-
bate de classe e um instrumento
na construgdo da Nova Sociedade.
As Artes devem perder o cardcter
exclusivo de firng6,o decorativa
para gozo de pequenas minorias
privilegiadas e deve-lhes ser res-
tituida a Fungio social que lhes
i prdpria. A arte deve descer ir
Rua e ocupar a praga pfblica ao
servigo do Povo . A arte deve ex-
primir o poder da Alianga ope-
ralria e camponesa em todas as
pragas pfblicas do pais.

Devemos concretizar e st as
preocupag6es atravds de:

1.- Construgd,o de monumen-
tos aos grandes .aconteci-
mentos Historicos;

z.-Utilizar o bronze e o m6r-
more para se produzir ern
ponto gigante as belas es-
culturas de origem PoPu-
lar que neste momentcr
s6,o recolhidas em Museus
e casas particulares;

3.-Pinturas de murais gigan-
tes traduzindo cenas da
vido do pais ou a luta dos
trabalhadores mogambica-
nos na construg6o duma
nova sociedade;

,, t.- Cartazes para ProPaganda;
5. - Ilustrag6,o de livros de

cardcter didtictico;
6. - Concursos Para a constru-

g5,o de determinados mo-
numentos ou Pintura de
determinadas telas;

7 . -Criag6,o de uma Revista
de Arte e Letras;

III. - Devemos Promover o in-
tercdmbio Artistico entre
as vdrias regi6es do nos-
so Pais e os Povos e Paises
amigos, utilizando:

- Exposiq6es Nacionais, Pro
vinciais, Distritais, e ite-
nerantes;

- Exposig6es internacionais;
- Reprodug6es de Obrao Se

leccionadas;
- Gravuras;
- Selos;
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- Medaihas comemorativas;
Postais:

-  E t c , . . .

rv. - PARTTCIPAQAO DOS AR.
TISTAS NA PRODUQAO

O Artista e um trabalhador.
Nessa medida ele participa das
actividades directamente ploduti.
vas e i irelas que deve buscar o
seu sustento. Na sociedade que
rj-uicr'orTlos constrUir n6O deve na
ver lugar para Artistas r<eUE FA
ZE.ll{ ARTE)) para vendei com o
fim de prc/er ao seu sustento ou
de enriquecer. E necessdrio sem
pre que possivr:l aplicar os ar;is
tas no sector produtivo tirando
a maior vantagem em beneficio
da produgao utilizand.o os conhe
cimentos e a experiencia que lhes
sAo proprios.

Deste modo Ceveremos promo
ver o emprego de artistas nas In
dustrias Ce CerAmica, Textil ( es
tampagens ), tapecaria, construq6o
gli,' i l ( decoraglo de edificios pu
bl icos ) paldcios, escolas, hosni
ta is  r

V. - RECOMENDACOES

Com r,ista a definiqrlo d.e prct
gramas concretos a oart ir  C.as
rfos.las r':aiiCades, deverd.o pro
nrover se rei-rnir_les, semind,rios, a
nivel distr i tal ,  provinciat e Nacio
iral com as seguintes f inal idades:

l .  -  Retcenceamento c1e todos
os art istas pldst icos e arte
s ios ex is tentes:

:1. -- Promover a organizaqao de
coc)perativas d o s art istas.
A organizaqelo cooperativa
6 uma estrutura com tres
ftinqites fundamentais :

a ) Pol i t ica pois organiza os
art istas em formas de co
operativas de procluqao;

b) Economica pois toda a co.
mercializaglo dever6 fazer.-se com base ou a partir de.
las;

c ) Dideictica na fase em que
nos encontramos verifica.se
que a arte tradicional e
praticada quase exclusiva
mente por pessoas de ida

de avangada e ja na fase
final das suas vidas encon
trando-se a juventude ab
sorvida na sua quase tota.
lidade pela Revolugd,o, pela
Educagao, e pelo esforgo
da reconstrugao nacional,
praticamente Cesaparece
ram as condig6es nas quais
se f.azia tradicionalmente

a transmissdo dos conheci
mentos, das experiencias e
da tdcnica. Nestas condi
qoes a cooper.ativa surge
como o quadro proprio on
de se faz, de uma forma
organizada, a transmissao
Cas mais antigas tradig6es
Artisticas do nosso povo e
que se desenvolvarn essas
tradigOes na medida ern
que ai convivem os artistas
e os seus aprendizes mais
jovens.

3. - Incent ivar  a par t ic ipagao
dos artistas nas casas de
cultura, para ai difundirem
e popularizarem o conheci
mento e o gosto pelas Ar
tes Pldsticas.

1.- C,: iaqAo de uma escola de
Arte que seja embriao da
futura escola de Belas Ar
tes.

- esta escola teria como fun
96o, aldm de formagao de
professores p a r a escolas
secunddrias Co pais, a cle
vagao do nivel politico, tdc
nico e cultural dos Artistas.

5. - Organizaqio da Comercia.
lizagd"o no exterior a cor.
recta organizagdo da co.
mercializagao exterior, Fo.
de tornar-se uma importan-
te fonte de divisas para o

Pafs e atd exced.er as que
se dispendem com a impor.
tagdo de material necess6.
rio de Artes pldsticas n6o
produzido no pais. Neste
momento essa comerciali-
zaqao d feita pelos revende.
dores e exportadores clan.
destinos que vendem nas
praQas europeias, e ameri.

canas recolhendo fabuiosos
lucros. O estabelecimento
de uma loja-galeria de ar.
tesanato moqambicano nu.

ma capital europeia, seria
uma medida estratdgica pa.
ra resolver este problema.
Por outro lado tambdm se
restringiria a venda directa
aos estrangeiros no pais
elevando as taxas de expor
uaqAo.

6. - O envio imediato de bol.
seiros a paises amigos pa.
ra uma rdpida aprendiza
gem das tdcnicas de repro
dugao em tamanho gigante,
em pedra, bronze, ferro ou
fibra de vidro. Existem nes
te momento alguns artistas
que trabalham jd em bar
ro e gesso em tamanho ra
zoavel e com possibilida
des de trabalhar em tama
nhos gigantescos.

VI. - Importagao d e material
" artistico necessd,rio, n d, o

produzido no pafs e incen
tivaqao da produgao de ma
ter ia l  n6o produzido no
Pais>.

PAIESTR,A SOBRE ARTES PTASTICAS EM MOEAMBIQUE
As artes plast icas em Mogambique n6o nasceram corno

consequencia da chamada c iv i r izagS0 etropgia.  Fizeram, fazenr
e farSo parte integrante do povo moQambicano. Em Mogambique
existem imensos s inais que testemunham que as ar tes pr6st ;c: rs
s6o t5o ant igas como o povo deste pais.  Se olhamos para as
r iquissimas pinturas rupestres (p inturas na pedra) nas caver
nas de Vumba e Manica,  podemos conclu i r  que elas foram
executadas pera gente mais ant iga deste pais.  os seus autores,
anal fabetos,  eram guerrei ros ou pastores que v ivendo neras,
aprovei tavam as suas pared.s de pedra para as suas mani fesra-
g6es culturais. Nessas pinturas encontramos urrl ' grande rigdo
de arte, dada palos nosaos antepassados.

I 'EMPO N. .  361  _  pag .  3g

Como todos os povos, o nosso povo nio pode viver sem
se manifestar cultulalmente. A cultura constitui um factor bSsi
co para a consolidagio da personalidade de um povo.

se o coloniarismo portugu€s n6o se t ivesse apercebido da
forga politica que a nossa cultura apresentava, talvez nd<.r te.
messe tanto a nossa dignidade. As perseguig6es de que foram
vitimas os nossos antepassiuos tiveranr como base as mani
festa:6es culturais. euando em 1947 as administrag6es, aclav6s
dos seus agentes perseguiram no interior todos aqueres quc
estavam de posse de simples elementos decorativos. adornos,
gnmelas, bancos de rnadeira executados por ancii0s, objectos
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bordados com missangas, cabagas pJrogravadas etc.,  o pretex

to era de que se orocuravarn <feiticeirosrt, homens e mulheres
que estavam no mato, que faziam elefantes com madeira e bo

necos insignif icantes>.

Quem ouvisse isto poderia pensar que se tratava de uma

acgSo v6l ida, quando na verdade a aca6o era punit iva em rela.

g5o a todos aqueles que se expressavam atrav6s da cultura'

Diziam que levavam tambores feitos oelos curandeiros e cab:

gas bordadas de missangas para queimar na administrag6o, mas

os objectivos eram na real idade diferentes' Quando hoje visi tamos

museus da Europa, encontramos os mesmos objectos em vitr inas

bl indadas, onde um forte sistema de seguran9a impede que os

mesmos sejam ret irados.
Os autores dessas obras de arte eram presos, espancados

ou enviados oara a Eurooa, desenraizados do seu continente. As

sim eram destruidas todas as possibi l idades da. continuidade da

nossa cultura.
Simultaneamente. atrav6s das igrejas e das escolas eram-

-nos enviados desenhos e outros trabalhos de arte representan

do coisas que nada t inham a ver connosco. pressionando-nos

no sentido de absorvermos apenas o que nos chegava do ex'

terior. Uma forrna de esvaziarem-nos da nossa identidade cul

tural.

Porque o nosso povo foi sempre resistente perante esta

opressSo colonia!, dqueles que continuassem com o trabalho

cram dados outros tipos de ,punig6o: faziam-nos executar figu-

ras portuguesas, copiar figuras de uma religiao que nem sequer

tinha algo a ver com a religido mitol6gica existente' Exemplo

fiagrante 6 que ao sentirem a forga da arte de Cabo Delgado,
pretenderam destrui-la tornando os artistas copiadores de todos

os objectos portugueses (figuras de Cam6es e outros escrito

res portugueses, etc.).  Saquearam toda a arte v6l ida. Em alguns

casos mostravam ser conhecedores, rtas na maior parte foi

laque executado por autenticos ignorantes de cultura. Aconte

ccu o mesmo com os paises de colonizag6o inglesa, francesa,

etc... € por isso que muitos historiadores de arte africana,

asiStica etc, consultam ainda hoie, oara se documentarem. os

museus da Europa. Neles se encontram milhares de pegas,

r methores pegas da nos-9a cuhura, cqno se a Europa fosse

o bergo da arte alriana.

Este roubo sem procedentes, serviu oara a Europa tomar

conhecintento das nossas rdal idades, da nossa pol i t ica e da nos

sa cultura Poli t ica e cultura estSo interl igadas

AS ARTES PLASTICAS

O art ista consciente n5o pode nem deve alhear se dos

problemas que o cercarn. os problemas devem sensibi l izar o

art ista, o artesio, o poeta, o cantor, o musico. o homem de

teatro, etc. Esses problemas s6o o dia a dia dos homens. O

art ista os vive como homem antes de vive los como art ista.

Como pode alhear se deles? Com que direito? Porqua e para que

fugir ia deles? Aqui concluimos que tais problemas s6o os temas.

os motivos. que fardo parte dos seus quadros, desenhos. es

culturas, etc.
Na orientagio coloniat ista a arte t inha apenas duas fun

q6es: emberezamento de salas part iculares e obtengflo de lucros

Hoje a arte ter6 de ter outra finalidade: a de elevar o povo na

dimensdo que lhe d6 mais"dignidade. Fazer da arte um instru

mento decisivo para uma maior e ef icaz mobil izagdo pol l t ica e

cultural. Fazer com que ela se transforme em arma perfurado

ra, em instrumento de desenvolvimento educacional. Fazer das

artes pl6st icas um monumento que ao lado da pol i t ica, digni

f ique o pais, dignif ique o nosso continente afr icano. o mundo

orogressista.

Trazer as artes pl6sticas para o campo, no sentido de uma

dii'uSfio em prcrfundidade de conhecimentos, transformar as ar

tes pl6sticas de pequeno porte em pintura de exteriores.

de murais, em escultura de iardins p0blicos, q u e ilus

trem toda a vida do nosso povo. Melhor que o art ista, o

povo interpreta muitas vezes o que o artista pensou e execu

tou. o povo 6 urna escota de belas artes e cont6m todo o va

for cultural do qgal estamos d mingua. Ele explicarb ao artista

as raz6es desta ou daquela tatuagem. Dir5 ao artista para que

serve aquele tambor que s6 se toca de tempos a tempos.Ex

plicar5r todas as passagens hist6ricas que vivou e isso servir6

de base paft| um estudo aprofundado politico cultural do nosso

pais. No povo teremos todo um conhecirtiento das raz6e$ da

nossa viv6ncia mitol6gica. Caminhando assim, tudo quanto ba

niremos ser6 decidido nurm baee verdadeiraments cientifica'
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urgs faz€l uma recolha cultrral .!a barc dr ura phnilicacno mlbar. aaculnras it|srrn brm .a|. ir lu&|cb. Tc|n tcontrcl-
cuidtd. r I tgspotlEbilidado dc obmcntot pr.paEdoa. do o tr|mo oom a rrquittctra auooab. fdatqn *rh; ;

o QuE sAo as anrEs plAsrrcAs r'"t#.tffil*,o5;ff'ftHTilnff'.Tfr.
rlca do Norta. Or africanor quc 16 apercocnm fol.n tlvadoc

o quo 6 urm oacuhura? como c com que nnter$ podr- como 6qravos. Aposar ao mnmomo cm quo sa slcontnwam
mo! concobor cata? O quo 6 cgramica ! ohria? Como aO cO- nao daixaram d! grilar a Un cqhura CrlcarE r grlt lrrn-na
mog€ um qr€dro? Quais as fung6ss da cor? O quo 5 um te- atrav6s das cbr4ae, da carg5o, & pooeh, dar artca pEsticar,
ma? Excmplo d. um t nrai o artista labora sonrpra oxpllcar do modo dc vgstir 9 dr pr6prb 

"-irttar,t"gao 
da comida a do

! rua ob]a? adomo corporal.
Para 6 Europa ou a Am6rica a nitida inftuOncia quo a 'ossa

cultwa exercreu sobre eles era urna simples experi6ncia do exo-
tismo da cuhura africana. A nossa arte era para eles, num sen-
tido muito enganador, uma pequena rnanlfestagiio de ((usos
e cbstumes 'Bantosn, Nunca aceitaram a nossa cuhura como
um rprco de uma evolug6o cultural, de uma sooiedade cons_
ciente do seu contr{buto de urm fornra ospantosa para revolu-
cionar a arts no mundo.

E, falando da Am6rica, ocorre-nos re{erir d situagio do ne-
gro americano. Deslocado do seu eixo ou reatidade culturat, vi.
ve om consbnto confus60 neste aspecto. os negros amsrica-
nos querem a sua identificagS0 cultural e tateiam. procuram
todas as informag6es sobre a cultura em Africa. euando
p6em um colar de missangas ao pescogo ou usam certos ador-
nos, como poquenos ossos de animais, cavoiras, cabelo de ho_
mem trangado e untado de p6s vermelhos estdo procurando ex-
pressar-se cuhuralmente.

signlfica bmb6m que aqueles que nos venderam nas Arn6-
r'icas como escravos conseguiram os seus intentos. Extorqui
ram-nos a nossa dignidade cultural para deixarmos ds ser n6s
pr6prios.

Mas a luta n6o estSr perdida. O caminho do combate poti-
tico consciente encontrar5 a solugio no sentido da sua ilborta"
gao.

AS ARTES PLAST|CAS PERANTE A FEVOTU9AO
ou A REVOLUCAO PERANTE AS ARTES PLAST|CAS

A arte deve rnarchar na Revolugdo. A Revotugio itustrada
6 patente nas rnanifestag6es culturais de todo o g6nero. Na
pintura, na escuhura, na poesia, na mtisica, etc. Os aspectos his-
t6ricos do processo rovolucion6rio devem estar rgflectidos no
trabalho do artista e no pr6prio artista.

O artista regista os acontooimentos de um dado passo
hist6rico para perpotuarem na hist6ria do nosso pais e do rnun-
do. Por isso, neste mornrihto todas as mudangas hist6ricas da
politica, da mitologia ou religiSo, dos aspectos etnol6gicos de
vsrn sor registados pelo artista, pelo escyitcr, pelo cantor, pelo
dramaturgo e cineasta, O artista flxa momentos que s6o o rnar-
co dos acontscim€ntoa em cadeia da nossa revolugio.

No M6xico, os artistas registaram com soguranga e fideli
dade o dia a d,ia do povo mexicano. As suas artos s6o u4a au-
t0ntica hist6ria. uma cronologia detalhada dos acontecimentos
que incluem a tradigSo e os costumes mexicanos.

Aqui, eor Mogambhue, a sscuhura das gerag6os antepas-
sada8, deircram-no8 maroas hist6ricas da resist6ncia polltica do
noago povo. l\lo presente, dovo-so tragar caminhos novos no
sentido de urna cuhura que coresponda A rnarcha irrevers?vel
da nossa hist6ria e da nossa revolugdo.

Resta porguntar somento o que t-ar6 o artista e como far6
o qu6? O que se deve hzer para a protecaao do artista eoono.
micamento o como criar condig6ec para a sua ovolug6o?

ANTE |NFA'TTIT

A arte dgne ser apoiada fttnto nas escobs cqno nas Garas
de cultura, A crianga possui urna extraordin5ria caoacidade de
fixagio do que v0 e trm imaginagio sspamosa.

AS ARTES PLASTTCAS E ARQUTTECTURA

Para que as pinturas, esculturas, artesanato, etc, possam
tcr um enquadramento nos murais, nas pinturas €m grandes pa-
redes dos pr6dios stc. 6 necessirio que o arquitecto tenha
construido um edificio. o pintor, o escultor ou artesao terf de
estar ligado a esse trabalho e enquanto o arquitecto ost6 estu-
dando um projeco integra o artista na suit equlpa.

A conjugag6o do trabalho do artista pl6stico e do arquitec-
tci.enriquece a sociedade. Vatoriza o oais. O arquitecto, o pin-
tor, o escultor completam-sc. Quando falamos do arquitecto,
n6o falamos unicamente no ho'mem formado na Universidade.
Falamos tamb6m do arquitecto que sabe construir uma cabana,
uma palhota, uma paligada de canigo. Em muitos pontos do in-
terior do nosso pais, em muitas aldeias €xistsm desenhos eta-
borados sobre fachadas das lrabitaq6es, A base de barro o
tinta produzida d base de raizes, frutas ou copas de 6rvores. Es-
ses desenhos e pinturas s6o testemunho real da existOncia va-
lorosa de uma cultura pouco difusa. As paredes das casas do-
senhadas s6o um registo e testemunho da nossa rlqueza cultu-
ral. s5o manifestag6es da cultura mogarnbicana os panet6es ou
potes, trabalhados ou nao, com simbolos desenhados ou tatua-
dos. sdo manifestag6es culturais os trabalhos em nrlssangas
bordados sobre as cabagas. At6 os amuletos constituem expres-
s6es de arte. E, infelizmente, muitos desses simbolos t6m sido
arrancados d forca sem que se tivesse feito um estudo ade-
quado. Errados ou n6o, esses slmbolos fizeram a nossa hist6-
ria nos 3spectos social, politico e cultural.

INFLUENCIA

Muitas vezes nos falam da influ6ncia Arabe, quando temos
d nossa frente objectos de prata do lbo, da Zamb6zia ou da
llha de Mogambique. Dizem-nos que esses trabathos de ouri-
vesar:a c filigrana t6m infludncias dos primeiros 6rabes que
desembarcaram em Mogambique.

Mas sincerirmente perguntamos se ndo teriam os Arabes re-
cebido alguma inftu6ncia das artei africanas. N6o encontramos
os ncssos simbolos nos seus trabalhos artisticos? Muitos
slml.lolos gue oxistem nos trabalhos de ourivesaria e filigirarlr, ou
em objectos de barro encontramos tamb6m como fizendo par-
te de adorno corporal. Tais adornos encontramos do norte ao
sul do pais. Podemos ver esses simbolos nos bancos dos cu-
randeiros, nas m6scaras sagradas, dogenhadog nor cascog dag
6rvores com csntonas de anos, nos objectos ds uso dom6sti-
co, enfim, bem implantados na tradigao e religiio quo o povo
t€m.

Seria que a Africa esteve parada. antes da chegada dos
Arabes ou dos Europeus? N5o se rnanifestavatn culturatmente?
Todos esses simbolos s6o de origem estranha2 Nada crescgu
da criatividade do nosso povo? Africa tem urna pcrsonalidadc
cultural e Mogambinue 6 uma das bases de riquezas. nests con-
tinente. A pretexto das m6s miss6es civilizadoras, aquetes que
para c6 viajaram, ((sugaramD aqui inGmeras experi0ncias. pablo
Picasso 6 testemunho flagrante da influ6ncia das artes pl5sticas
africanas nas artes pl6sticas europeias. os seus quadros, cerl-
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