
Jacob fstGvio

Sou o primelrg ry\\,\*
pimlor mo(ombicono

em Balawayo ele soube. pela
pnmcrra vez, que cra <urtista e
nfro deviu .ser criudo>, directa-
mentc da boca do entio Gover-
nador-Gcral da col6nia. Mauri-
cio Teixeira. Foi tudo muito

lacob Est?vdo Macambac<t, a
Itnga hist6riu tle unt drunu

desconltecid,L

simples: chegou as nidos do Go-
vernador-Geral um quadro da
paisagern da Australie Avenu,
que ia dar ao monumento de
Cecil Rhodes.

Era uma obra de Jacob Est€-
vio, prod,uzida nas horas vagas
dos primeiros tr€s dias da feira,
que durou 90 dias. O moleque,
que afinal era artista, foi irnedia-
tamente posto em contacto com
o Go..rernador-Geral, por per.
missdo deste, que ordenou que
o (rapaz)) fosse confiado Kaos
cuidcdos do mestre Freder[co
Ayreh>. Sirnultaneamente, em
Mcgambique foi projeciado um
filme no €cran do <Gil Vicente>>

reportando o <milagre> de Bu'

lawayo.

No ano seguinte, outros dois
paisagistas foram <descobertos>.
Um, criado do Hotel Limpopo,
pelo Presidente da Rep0blica"
Craveira Lopes - segundo Ja-
cob - e outro pelo Governador-
-Geral de Mogambique: Elias
Est€vdo Macambaco, setr irmio,
e Vasco Campira.

Os tr€s paisagistas mogambi-
canos receberam bolsas da (Di-
recgSo dos Neg6cios Indigenas>
para estudar a ticnica de pintura
no atelier de Frederico Ayres e,
de 1959 a 196o16l, no <atelier
particular do rnestre Abel
Manto>, em Lisboa.

Segundo Jacob Est€v6o, em
Portugal viviam num lar univer.
sitdrio onde <<tudo era hranco>,
menos eles, os tr€s pretos, (mas
comitunos a mesma comitla, com
os meslnos pratos, d mesmu mesa
e tinhamos cornas, Ienq6is, mesi-
nltus de cabeceiru como os uni-
versitdrios>.

Ele e os seus dois colegas po-
dem, sem dfvida, orgulhar-se de
fazerem parte dos poucos mo-
gambicanos negros que, no tem-
po colonial,  t iveram a oportuni-
dade de estar em contacto di-
rccto com diversos locais e acon-
tecimentos de importincia cul-
tural e pol(t ico-histt ir ica para os
portugueses, em Portugal.

Percorreram este Pais de norte
a sul,  mais precisamente um mds
no . lorte, um m€s no sul.  E mais:
o apogeu de tudo isso foi o
acesso, dos tr€s ao Paliicio de
Bel6m, onde, de acordo com Ja-
cob Estdvdo, apertaram nas suas
a mao de Salazar, em carne c
irsso I

E claro que Jacob Est0vio
nlo foi assim sempre um pret()
privi iegiad<\, mesmc) tendo crl
ctlnla as sua.s desloe a,;,ies" ao.s
f ins-de-semana, com o Governa-
dor-Geral,  as cataratas da Na-
maacha. Numa noite dessa5 apa-

receu um PIDE enorme, branco,
acompanhado de dois lacaios
pretos, e quiseram saber o des-
tino do dinheiro que o paisa-
gista obtinha com a venda dos
seus quadros.

Foi levado para uma das mas-
morras, disseram-lhe que sabiam
que ele mandava dinheiro para'<os 

terroristas do ruio> e deram-
-lhe uma tareia da ordem. Curio-
samente, Jacob diz que o seu
protector, o Governador-Geral,
n6o mexeu uma unha durante o
m6s todo em que o artista es-
teve ld dentro.

E DAI?

A verdade seja dita: Jacob
Est€vd.o Macambaco encabega a
lista colonial das cdescobcrtasr
de artistas <indigenasr em Lou-
rengo Marques no dmbito da in-
tegra€o e promogSo destes pelas
autoridades portuguesas. Trata-
va-se, como se sabe, de um pra-

!o quente na mesa da politica

colonial em Mogambique nos

anos 50.
A maior parte da obra do Pin-

tor encontra-se em Portugal e,
valendo-nos da insit€ncia do au'
tor em tratar a quase totalidade
dos seus comPradbres Por <dou-
tores), 6 de supor que as suas
paisagens estlo nas mios de Pelo
menos gente rica.

Mas estes factos ndo dio a
ningudm o direito de negar que
a pintura de Jacob Est€vdo, se-
gundo vozes autorizadas, <<ndo
represenlou uma ruptura total
com as produqdes arlisticas
assentes rw vida quotidiana afri-
cana, dentro da simbologia dita
<tradicional>, e, mesmo, velada-
tnenfe, assumindo tons de cri-
tica e caracterizaedo social.

Asstnale-se <<ume ruptura tc'-
ral> porque, como vitima de um
d.rama.que ele pr6rio ignorava,
ofuscado pelos deleites de uma
posig6o cosm€tiga privilegiada
em termos financeiros e raciais,
este bhista ndo podia escapar
sempre i influ€ncia das <formas
de visual2ag6o estranhas ao
mundo africarw>> em geral e mo-
gambicano em particular.

E apesar de, durante muito
tempo, Jacob ter-se exposio
como om verdaCeiro vendedor
ambulante de artesanato (indi-
geno), a sua obra ndo pode ser
<<naife>, porqu€ ele aprendeu
tdcnicas evoluidas de pi ir tura de
paisagens, em atelieres de mes-
tres reconhecidos.

Nesta condigOcs, ndc oisanr
terreno falso as pessoas que alr i-
buem a Jacob Est0vi.o o tituio
de percussor provdvel da pin-
tura moderna mogambicana, at€
aqui conhecido.

De reslo as suas nilmcrosa.\
exposiqoes individuais t-.u cc-lec-
tivas, dentro e fora dc Mogam-
bique, antes e depois da Inde-
penci€ncia, confirmaram sempi€
a sua grandeza art'istica.

Hoje, Jacob Esl0vlo 6 uma
voz praticarnente apagada. Esta
em risco de sucun-rbir uma obra
que apenas come9ou.

Sim. apenas comegcu, por.que
.Iacob Estivdo deve aprender
mais. A sua laisagem ndo evo-
luiu e ele pode prcvocar essa
evolugio, estudando, investi3an-
do, pesquisando.

Ndo prc'cisa de mais nada para
continuar a ser o r inico grando
paisagisia do seu tempo e Ca
actual idade, que se rnant€rn e;n
actividade.

O sentimento de ser-se o primeiro i sentpre wn senlinrcnto espe'

cial, quer peranle um pelotdo de luzilumenlo ou n tma bichu de pre-

sos drds das grdes d espero da soltura ununciulo, guer num eto de

distributqfro'de pdes Wa wn grupo'de miserdveis lbniuos ou Qlann'
do Neit Arvtostrong pisou a Lua anles de nuis ningutnr. Discutivel

emba4 lccob EstAv&o Masmbrco expetintenta es.se sunlimcnltt

no dominio das 
-Artes 

Plasticas ern Mogarnbique.

Quando o entrevistei, na sua foi ainda mais longe: deram-lhe
casa de madeira e zinco no um quartinho numa das depen-
Bairfo de Xipamanine, em Ma- d€ncias da casa e, embora ai n6o
puto, ele dlsse-me: - Sou o pri- pudesse continuar os estudos de-
meilo pintor mogunbicaru>>. pois da 4.'classe feita em Joio
Mas antes dg me recompot com- Beio, o rapaz, que enteo contava
pletamente dd impacto da infor. 15 anos, tinha lugar para dese-
rnaElo, acrescentou: - Malan- nhar e pintar a kipis e fazer ex-
gataru. veio depois de mim. posi@es nas paredes. E que o

Neste fltimo ponto, o pr6prio rnoleque <<tinha rut coraq1o o gos-
Llalangatana reconhece-o como b de desenhar coisas que via>,
<uma ref erOncia constanto>.. por exemplo, retraios de pessoas.
Quanto ao resto, uns limitam.se Aliris, em 1946, quando ainda
a questionar <primeiro pintor estudava na Missao de S. Bep-
mogantbicarw em relaqdo 4 tista de JoSo Belo, esse gosto
quem?>, outros explodem que valeu-lhe o primeiro lugar na
<ele foi um macaquinho a quem classificag6o final numa aula de
os portugueses ensitvran a fa' desenho: o professor Ja disci
zer coisasn, e outros ainda elimi' plina ordenara aos alunos que
narn-no pura e simples das artes copiassem um retrato de Salazar.
pl6sticas, dandolhe o titulo mars Mas ter <manias>> de desenho
modesto - que pronunciam de- ndo devia, de forma alguma,
preciativamente - de <pintor afectar as obrigag6es do mole-
naifo. que para com os seus patroes.

Finalmente, h6 quem encerre Talvez consciente disso, Jacob
a discussSo afirmando que antes Est0vdo dedicou-se com afinco
de Jacob ter comegado a pintar, 2r aprendizagem das normas mais
j6 existia a Bertina Lopes, al' finas de servir i mesa. E nio foi
gufes na Europa, essa', <<de fttctt>, em vdo. Em 1953 foi um dos
a percussora e a nais cttnhe' poucos c"iados seleccionados pe-
cidc>. lo Administrador do Conselho

A meihor forma de falarmos de Lourengo Marques, Ferraz de
deste homem de estatuia m€dia, Freitas, para ir servir individua-
expressdo verbal viva, muito lidades no pavilhdo de Mogam-
atencioso <a maneira dos civili- bique numa feira de Bulawayo,
iadtts:> (corno ele csclarece), fu- na actual Repriblica do Zimba-
mador ouase ininterruoto - ent- bwe.
bora consciente de que os pro-
gressos Ca sua preocupante tosse
t)r,r precisamente origem no ci-
garic - para falarmcs deste ho-
mem, i iziamos. a pol€mica ndo
ajuda muito.

Fassagens da sua hisi6ria c da
sua obra. eis o car'-r inho nrais

Depoi5 Ce ier nascido hi i
j ,3 alcs nura bair io da Vi ia de
icio tselo (hoje Xai-Xai) cie um
r;i '  ; l ; i . ioi-  de ioieia { '  mlc cain-
pcndsa, iacob Est€vio viveu a
inf i .ncia c um pouco da adoies-
eOncia pastoreando o gado da
iLitilla.

Nt: .'ntanto, a sua maior a;n-
I'igao de ent6o, que era ser baP-
t.izado para poder comungar e
se; crismado, s6 veio a concrec-
t izar-sc cm Lourenqo Niarques,
para onde <irnigrtru> em 19'13
e apanhei serviqo de moleque em
<tua de patrAes generosor-t> qve
o deixaram frequentar as aulas
,le caiequese na nrissdo de Nossa
Senhora da Vit6ria.

A generosidade dos Patroes

O <MILAGRE;r

Para Jacob EstdvSo, este acon-
tecimento foi um <milaere). Al i

-  Alhano Nun>rotnele (te.rt tr1 e Centn> de l ' t rr truq' i t t t  Ft)t t 'gni l i (u ( l , t t , ,s) J

U,nt tlos quutlros rnttis recente.s itt puisugistu


