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Na Reuni6o Nacional d e Cul.

tura o tema cDangal constou de
umapalestra e de um debate,
realizado imediatamente a seguir.

A palestra foi dividida em duas
partes. Na primeira falou-se na
danga mogambicatrta, na segunda
na danga em Africa.

O que caracterizou essencial'
mente a primeira foi sua suPerfi-
cialidade falta de investigag6o e
aprofundamento sua Pobreza, en-
quanto contributo para enriqueci-
mento do debate, e dos conheci'
mentos dos prdPrios ParticiPan-
tes.

Os aspectos ai salientados-4ue
eram, estamos convencidos, todos
jd bem conhecidos de todos e qual-
quer dos particiPantes - foram
que:

- a danga era uma das Princi
pais express6es culturais do
povo mogambicano;

- que antes da colonizagS'o a
dafiga servia Para caracteri'
zar e reflectia a dePend6ncia
que o homem sentia em re-

- laq6,o a trforgas sobrenatu-
raisl. Que, baseadas nas si-
tuag6es quotidianas haviam,
al6m dessas, dangas de ale-
gria, de tristeza e de car6c'
ter guerreiro;

- que com a vinda dos estran'
geiros primeiro os iirabes e
depois os colonialistas Portu-
guesas - as dangas, enquan'
to express6es culturais, so-
frem influ6ncias. Que entre
essas influ6ncias eram de sa'
lientar a influ€ncia religiosa,
e a alienag6o no modo de en-
carar a nossa Cultura como
uma <Cultura inferiorl e a
parte pior da acultura es-
trangeiral como acultura
modelon

- que com a criagio d? FB'E'
LIMO hei o dUplo Processo
de amalgama e Purificag6o
das diversas culturas regio-
nais e de introdug6o de no-
vos valores, de que resulta
o embri6o da nova cultura

. mogambicana;
- que hoje a danga, ainda en-

quanto e:rpressSo cultura,
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deve ter novo contefdo, bB-
seado na nossa realidsde
politica;

- e que na danga (os aspec'
tos em que ainda tivemos
menos sucessos" eratn: (a
falta de organizagS,o,falta de
uniforlnizageo de gestos e a

falta de introdugd,o de coieo-
grafian.

Um pormenor interessante (es-
se rico ) foi a descrig6o do proces-
so de integragd,o das diversas dan-
gas regionais quando da eriag6o
da FRELIMO, processo esse que
conduziu a que de regionais essas
dangas passassem a ser patrimd-
nio de todo o povo mogambicano.
Foi ai salientada a resist€ncia dos
primeiros militantes a que todos
pudessem dangar e cantar as mri-
sicas que n6o fossem de sua re'
gi6o. Quando se dangava uma dan
ga de uma determinada regi6o, os
militantes dessa regiio n6o con-
sentiam que os origindrios de ou-
tras regi6es dangassem. Foi sali-
entado o espirito de rivalidade e
competigdo dai adveniente. Esse
espfrito era levado b prdtica - os
militantes de cada uma das re-
gi6es rivalizavarn e competlam
com os das outras regi6es quan'
do dangavam.

Foi salientado como os respon-
s6veis n6o intervieram na primei-

ra fase desse processo com qual-
quer atltude repressiva. Aplau-
diam quando dangavam uns,
aplaudiam quando dangavam op-
tros, aplaudiam quando cantavdm
cang6es com letras ocas de con-
terido. Foi ai e:<plicado por um
responsdvel que o objectivo na-
guela fase era encorajar os carna-
radas' a cantar e dangar, como
forma de se afirmarem como mo-
garnbicanos.

Foi e:rplicado como naturalmen-
_,te, atravds do processo de educa-
g6,o polltica e da prdtica da vida
colectiva, da luta lado a lado, os
prdprios combatentes foram-se
apercebendo do contefdo das mti-
sicas que cantavam, nas suas no-
vas mfsicas foram abandonando
seus valores e concepg6es velhos,
foram os novos valores corres-
pondentes b sua nova vida e bs
suas novas concepg6es. Foram ex-
propriando aos originfrios de ca-
da uma das regl6es do pais $ras
dangas, fazendo delas dangas de
todos...

No debate que se segutu b pa-
lestra foi concluido que numa. fa-
se de transigdo (como a que vi-
vemos) d mais fdcil a eyolugSo do
conterldo (da danga como de qual-
quer oqrressS,o cultural) do q0e
a forma, e foram preconirados al-
guns camhhos para a resolu@
dessa contradigfio.



spresentada na sesseo de encerra-
mento nd,o tenha sido aprovada,
a sua parte final correspondia bs
conclus6es obtldas nesses sentido.
Dizia textualmente:

cUma das vit6rias da indepen-
d6ncia nacional 6 que h6 um ni-
tido progresso no campo do inter-
c0,mbio e unidade cultural.

HoJe as dangas das v6rias re-
gt6es do nosso Pats s6o dangadas
em todas as provirtcias do Ronr'
ma ao Maputo. Nota'se tamb6m
umn quebra de certos conceitos
qtrando a mulher aparece a dan-

qar Makwaela e o homem o Xin"
gomana. to{as muito ainda h6 por
fazer

-- recenseamento de todo o ti-
po de dangas existentes no
pais;

- organizagao da pr6pria dan-
ga;

- introdugS,o de novas formas
coreogrdficas e recuperag6o
de certos valores positivos
das dangas'tradicionais.

Para isso:
1." - Duma forma organi-

zada dever6 ser feito
um estudo sobre a

hist6ria, origem e ca'
racterfsticas de cada
uma das dangas, a
partir da recolha do
patrim6nio cultural;

2.": A partir de contactos
. com as populag6es in'
centivar o ensinamen-
to por parte dos mais
velhos das dangas pa-
ra que possam ser
transmitidas de uma
forma organizada, de
gerag6,o em gerag6o;

3.o - Criar condigOes para
que haja uma troca de
experiOncias entre os
v6rios sectores de ac-
tividade nas cidades e
no campo, promoven-
do o intercdmbio cul-
tural a todos os ni'
veis;

4.o-Como tarefa funda"
mental temos de.ace-
lerar o processo de
formag6o de dinami-
zadores e animadores
culturais;lr

A DANQA EM AFR,ICA

A segunda parte da palestra re-
ferente b danga debrugou'se, co-
mo disserr.ros, sobre a danga em
Africa. Porque era um texto mais
cuidado no aspecto de investiga-
qeo publicamo-lo a seguir.

Fbz6mo-Io no entanto acompa'
nhar de algumas observag6es Prd-
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vias em rebgao a aspectos que
nos parecem n6o suficientemen'
te explicitos.

Primeiro 6 o modo como 6 exa-
cerbada, desenvolvida, a preocupa-
q6,o de (regresso ils origensn. Por
vdria; vezes no texto 6 referida
a t<autenticidade africana), {(o re-
gresso bs origens salutares)). Apa-
recem no texto frases como ttas
massas, que n6o receberam ins-
trug6o europeia - hd males que
v d m  p o r  b e m - c o n s e r v a m -
se africanasn ou, noutro passo
(os nossos nada t€m a cobigarn...

Frases como estas, pelos concei-
tos errados e confusionistas que
encerram, cono.uzem a interpreta-
q6es n5,o correctas do que o que
se pretende dizer com aautenti-
cidade africanal e ((regresso irs
origensu (que s6o eles mesmo por
si demasiado ambiguos ).

O modo como s6o apresenta-
das e exacerbadas essas concep-

g6es conduz depois naturalmente
ao gerar de contradig6es dificeis
de resolver quando o autor pre.

tende afirmar que simultanearnen-
te a esse regresso bs origens e
necessdrio r<o desenvolvimento da
n o s s a c u l t u r a l e i n e c e s s d r i a
(uma abertura ao mundol"

Essa confusS,o C agravada como
gasolina na fogueira quando o au-
tor preconiza como soluqdo para
essa necessidade de desenvolvi-
mento, e dentro do dmbito da
abertura ao mundo, devemos re.
cuperar a danga comercial, pois
que - segundo diz-que ao intro-
duzir-lhe conteudo africano a
transformaremos num factor de
mobilizaqio e de difusdo ideold,.
gica. Nem sequer os perigos do
reverso da medalha - de que os
novos valores sejam, eles sim, re-
cuperados pela adanqa comer.
cialn, s6o no entanto (e como de-
veriam ser) considerados.

Um outro conceito urruao ]di
fundido no texto i que, diz tex.
tualmente o texto (o africano que
livremente e expontaneamente
participa na danqa popular, pode
considerar'se como descoloniza
do, desembaragado das sequelas
da alienaqio mental de que foi
vitima pelo colonialisimori E r a
bom. Com um movimento de
danga resolverfamos o nosso prin.
cipal problema... Mas, d bem evi.
dente que a realidade nao 6 essa.

Porque no entanto conceitos co-
mo o para o qual alertamos acima
referente ao(regresso bs origens>

necessitam para ficarem bem
claros maior desenvolvimento,
procuraremos faz6-lo apos a pu-
blicaqSo desta sdrie de trabalhos
sobre a Reuni6o Nacional de Cul
tura.

o

o colonialismo pretendia negar todo o valor culturat aos
paises quo conquistava e conduzir assim os seus habitantes a
adoptar o seu modo de vida, Dai a politica de alienagio mentat,
de despersonalizag5o do cotonizado. E assim que homens per-
tencendo a um'mesmo povo se encontraram, depois da divisio
do <Bolo Africano', em 1885, como franceses, portugueses, ou_
tros ingleses, espanh6is, hotandeses, etc,

As criahgas duma mesma tribo. duma r*sma famitia, torna-
ram-se, assim, estrangeiras umas em relag6o a outras-

A escola colonial ignorou e desprezou os valores culturais
africanos. Ela obstinou-se a formar falsos ingteses, fatsos por.
tugueses, falsos franceses, etc. cultivava entre os jovens afri-
canos o complexo de inferioridade, procurando conduzi-tos a
negar a sua cultura, a sua civi l izagS0, para fazer deles <assimi-
ladosu d acivilizag6on dp mestre.

€ no dominio da oanga que mais se manifesta o efeito desta
despersonalizag6o do Africano rrletrado>. com efeito. qtnntos
destes l\fricanos, no tempo colonial e ainda hoje, oorque fre.
quentaram a Escola Inglesa, Francesa ou portuguesa, manifes-
tam desprezo em relagio is nossas dangas, declarando com
aorgulholl que n5o sabem dangar, nern cantar a mtsica do seu
Pais. Em contrapartida s6o ases do Tango. dos srows, rro cha
-cha-cha, da Mtsica Pop.

Esses homens constituem a pesada heranga que o colonizador,
bgou aos Estados Africanos, que agora 6 preciso recupsrar,
resducar o reintegrar na sociedade alricana.

Fel izmente que esses consti tuenl urna fraca nrinoria, tendo
a maioria autenticamente afr icana, pois sabiclo resist ir  i  al iena
gio cultural.

As massas populares dos nossos campos quo n3o recoberam

A coloniaeto aLr Atrica, plta Enopt nlo tol t6 uE !o.r.. 
instrugao europeia (h5 males que v6m por bern. ) conserva

8ao porrtic8 . oc-66mrca, ^t, o-b6 
' 
uro" .;,o-;.a; ;t; 

ram'ao at'icano.-

cultul.l" Eb prorrocotl t ruln! totll do modo dc vida rl.o honrcrn Ccrtoa intcbctuais . (htrsdosn atricanor soubo.am a tlfrpo
Atrk5no, prnurbando o tru aquillbdo roclrl, Irtar um regiesso as origsns salutares.
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PAT.ESTRA SOBnE DANqA TRADTCTONAT E rr4oDERNA
| -  A DAN9A EM AFRTCA

A danga 6 uma actividade pr6pria do todas as sociedades
.humanas, de todos os Povos, quer sejam Brancos, Negros, Ama
relos, ou vermelhos. etc. Todos os povos dangam. Todavia a
Africa 6 considerada como o Continente da danga.

A crianga africana vom ao mundo nurn atmosfera de canto
e danga. Desde o ssu nascimento ela entm num ambiente de
m0sica e de ritmo. Ela aprende a dangar ao mesmo tempo quo
aprende a andar e a falar. As mam6s lsunidas em clrculo ba-
tem as mdos cantam para fazer dangar os seus filhinhos, oc
rnars crescidos oncontnam-se I noite, ao luar, no centro da
aldeia, I volta do tam-tam.

os africanos em gerar tem um senso inato do ritmo, o os
seus gostos riimados apresgntam na rnaioria uma admirfvel har.
rnon'a.

os africanos possuom poie todas as aptid6es para desenvot-
ver e dar a conhecer e fazer admirar a sua arte coreogr6fica.

Na Africa libertada do jugo colonial, nlio 6 sen6o uma questio
de opg5o politica e de organizagio, para qus a danga desem
panhe plc.raments o seu papel sooial o contribua para a'eman
cipagSo total dos Povos Africanos.

PAPEL SOCTAL DA DAN9A EM AFRTCA

rrNa Africa, as dangas, como as m0sicas, exprimem a realida.
de psico-social do momsnto)r - disse sekou Tour6 chefe de
Estado da Guin6.

com efeito a danca faz parte .integrante da vida social Afri
cana- Ela ocupa um lugar importante em todas as actividades
humanas, colectivas e famitiares: cerim6nias religiosas, acti.
vldades produtivas, nascimentos, iniciag6es, casamentos, etc.

Tradur a alegria ou a dor.

RESISTENCIA A AGRESSAO CULTURAL
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REABTLTTA9AO E VALORTZA9AO DAS
DAN9AS AFRTCANAS

De todas as artes populares, a danga 6 certamente a mais
desenvolvida em Africa. com a m0sica. Porque quem diz danga.
diz mtsica: sendo esta o suporte indisaens5vel daquela.

A missSo da nossa geragSo e das gorag6es do futuro 6 a
reabilitagio, a valorizagSo da nossa cultura nacional - o re-
gresso is origens, de todos os Africanos extraviados - o a
abertura ao mundo.

Os nossos cantos e dangas n6o t€m nada a cobigar de outros,
muito ao contr6rio! Ser5 preciso relembrar aqui a influ6ncia que
a m0sica Africaria tem no Mundo contempor/lneo?

Temos, pois, a missio de dar ds nossas dangas novas di'
mens6es. Fazer com que as nossas dangas, todas as nossas
dangas, saiam das. povoag6es, desenvohrendo-as. difundindo-as
para al6m das nossas fronteiras, para al6m da Atrica, para qu€
atravessando os oceanos e as montanhas. os nossos tam tans
e os 'nossos cantos. transmitam ao Mundo inteiro, a todos os
Povos arnantes da Pat. a nossa mensagem de fraternidade e
do solidariedade humanas.

lr  -  As DAN9AS AFRTCANAS DO FOLCLORE
AO BALLET

I. "  O FOLCLORE

<O seu a seu donol. Comegamos a apresentageo das danqas
pelo folclore. Porque em Atrica quem diz danga diz folclore.

C importante conhecer o que 6 o folclore.

aUm Povo som folclore 6 um Pwo sem hist6riarr. Na
prsocupagSo de consorvagio do folclore, todas as Nag6es orgor
nizam o consenam gn pos de manifestag6er folcl6ricasr

Os Estados Unidos, por oxcmplo, que n5o s6o corn efoito
senSo um Pais do colonizagio, obstinam-se desesperadamente
em constituir um folclors nacional, a rsconstatuir tudo o qus

rnrca a Am6rica pr6-colonirl o colonial.
Nudrerosas manifestag6es folcl6ricas dotadas de valor e rea

grupando tribos indiae cobrsvivontos, sio organizadas principal

mente no Estado do Colorado. Assim s5o reconstituidas ceri
m6nia e dangas <Apaches>, rrSiouxlr, etc.

O banio do periodo do Farwect torna'se cada ver mais usa
do.

O culto <Vaudoun est6 gompre em voga no Brasil. Na Europa
de Leste, os grupos folcl6ricos sio numerosos e c6lebres, Os
seus grupos.fazem muitas digress6es pelo mundo.

€ assim, por exemplo, que vimos recentemente no Maputo
no dia 5 do corrente, o Gruoo de Danga Folcl6rica Rom:na Doi
na, e muito antes o c6lebre Grupo das Forgas Populares do Li
bertagio de n t3 apresentou por ocasiSo das
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<<A erianga africana aem ao m.undo rltlrha ottnoslerrt. rle cntLkt e
rlanea. Disde o seu rtasei'mento ela entra nunt amhien,te de nni.sictr

e ritnr,o. Elo, aTtreruIe a danqar ao n1'esmo t'empo que aprende q

ondar e falar>.

Folclore 6 uma palavra composta de orige anglo-saxio que

significa literalmente:
Folk =povo, lore =ciOncia

donde, folclore = ci&tcia do Povo
Cornpreenderfrs por folclore o coniunto de tradig6o e costO-

mes populares. E o car6cter tradicional dttm Povo - tradig6es,
cerim6nias, rnanifestag6gg popular€s, cantos, dangas, contos.
narrativas que caracterizam um Povo, srn originalidade social e
que se transmite de geragSo em getiageo.

O folclore 6 o que liga um Povo ao seu passado, a sua

origern hist6rica.
lsto quer dizer que todos os Povos t6m o seu folclore, rnes-

mo os mals avangados tecnicamsnto. Encontramos por toda a
parie ilo ii,;iundo grupos folcl6ricos com car6cter nacional ou re'
giona!. CacJa Pais esforga-se por conservar e transmitir As gera'
q,:.rl ':r:tr!r?$ Conr toda a sua autontiCidade, eStr:.patrifn6niO cul-
'*i'*tt j ii*i r::ji.isr:;tt ivel, que 6 o folcloe.

cenmonrag

O folclore 6 uma tontc ricr do cultura, urna fonte inesgot6vol
onde os escritores, historiadores, soci6logos, ge6grafos, musico
logos, pintores, escultores, oradores, coreografos, etc., se v6o
inspirar.

A preservagdo e a contcwaglo do folclore 6. pois, utn dovor
imperioso para todo o Povo quc te quor conservar corno tal,
e uma missio sagmda pare oD rcsponsiveis do Estado.

As manifestag6ee folcl6ricar devem ser encorajadas e bnqua

dradas. Os joveng dcvem ai participar para ser impregnados das

realidades culturaig do rau Pa[g, para serem dignos herdeiros

do seu Povo, tal como o lttl iustamente fazendo a Frelimo ds
rnassas laboriorae rm Mogambhue.

Dever-rg'ia, igurlrtrntc, cncofiajar e desenvolver a represen'

tag6o om cant, &r da'ngas o cerim6nias folcl6ricas. A recons

tituig5o do folcbre om csna 6 um negrosso is origens indicio

feliz dUrna tomrda de consciOncia, de descolonizagio mental

pr€scrita. o p;,a,tffi por todo o Estado progressista africano.

como o tl'l' em nnoprt liqut, a Frclimo e na Guin6 o PDG.

E tamb6ni',,uni.fllnffi tnpottlnto na fonnagSo do novo homem

Africano, livto.f,ilG ffiFm dor rquebg do colonialismo, orgu'

lhoso do qus f.ofii4g q& |c totru| c do pertencer ao sou

Povo, cuF cultin r$p lp nS o lweiar ao8 outtot.
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Em todog os casos, o folclore pefinansce a fonte principal

das'dangas modernas e dog ballete em Africa' 
.

2.o AS DANgAS TRADICIONAIS

Trata-se de rnanifestag6es dangadas, organizadas por ocatiSo

dos acontecim€ntos importantes da vida das sociedacles tradi-

cionais.
S5o manifestag6es colectivas reagrupando toda a povoagdo

e at6 v6rias povoag6es duma mesrna tribo, duma mesma regi6o.

56o muitas vezes cerim6nias comportando vSrias fases orna-

mentadas com cantos e dangas. E no decurso destas dangas

tradibionais que aparecem as mSscaras mais importantes, ver-

dadeiros perEonagens cujo papel 6 preponderante aqui.

As dangas tradicionais sdo numerosas e variam segundo os

costumes e usos de cada Pais. Elas t6m lugar em ocasi6es
precisas e repetem-se periodicamente: todos os anos, de cinco
em cinco anos,etc.

Elas obedecem a regras pr6 estabelecidas, a ritos rigorosos,

muitas v€zes manchados de mito, de misticismo. TAm um ca
r5cter ora religioso, ora laico.

- aparigdo da m5scara
- oferta aos deuses - aos manes dos antepassados
- imploragSo dos deuses da chuva, da abunddncia
- visita a lugares sagrados.
- cerim6nias colectivas por ocasiio dos trabalhos do co-

lheita, etc.
Em certos paises o nascimento, a iniciagSo ao camnronto,

ddo igualmente lugar a dangas tradicionais,
As dangas tradicionais s6o muitas vezes rnal compreendida*

e mal interpretadas pelos estrangeiros; e sio por vezss objecto
de critlcas rnais ou msnoa iustas. Todavia elas aprosentam un
grande significado moral, um valor educativo o una utilidade so-
cial incontestSveis.

Por exemplo: o iniciado da floresta sagrada n6o mantirS nun
ca!- jamais roubar6!

o FUTURO DAS DANgAS TRADTCIONATS

Posta a quostao, resta saber: Que devemos fazer das nos-
sas dangas tradicionais na nova Africa, na Africa do socialismo?

E preciso conden6-las sistematicamente por causa de certos
aspsctos irracionais das suas manifestag6es?

Segundo o nosso ponto de vista, isso ndo seria razo6vel,
rnesmo em nome do racionalisrno e do materialismo dial6ctico.

Ehs constituem, om nosurno, um patr.im6nio cultural de gran-
de valor e deveriamos extinguir os aspectos negativos. desern-
bara96-las dos mitos irracionais, dos ritos e tabus sup6rfluos,
trara os conservar 6 manter como valor oultural inestim6vel.

3.. A DAN9A POPULAR

A danga popular que chamamos tamb6m rrdanga folcl6rical
n6o tem o car5cter sotene da danga tradicional."Ela 6 em geral

uma manifostageo de alegria com car6cter livre e espontdneo,
organizada a todo o instante em Africa. € o c6lebre (ftam-tam))
de Africa om toda a sua bslsza,

A volta do tam-tam, toda a comunidade ss roencontra co-
mungando pelo ritmo, nas dangas e cantos.

A danga popular 6 uma fonte de grandes criagdes artisticas
popularos. Um canto improvisado 6 retomado por toda a gen
te, difundido epr seguida, na aldeia, na regiio em todo o pais
e at6 al6m dele. Nasceram assim muitos cantos populares, de
autor desconhecido, transmitidos de geragio om gerag6o.

E assim que s6o criados, igualmente, novos passos e estilos
do danga. Jqvens rivalizam em habilidade, mateabilidade, ele-
g0ncia, stc. O8 m0sicos ontregam-so corn alegria aos geus ins-
trurnontog.
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Em suma, 6 o tam-tam, que no's arrebata. a n6s africanos,
nos entusiasma e nos faz esquecer as preocupag6es quotidianas.

Mais ai! Ex,istem africanos que nn6o compreendemll e n6o
sontcm o (dam-tam))-. Estes africanos intilulados rrcivilizadosll,
c{reios de ociddntalismo, que obsenram com indiferenga, sen6o
com desprezo, essas rnanifestag6es popuhres. Eles nio t6m se-
ndo ouvidos para os (dangosl, <rc*ra-cha-c*rall, para os (rbluesu,
etc.

A DANgA POPULAR OR]GEM DA DAN9A MODERNA

A danga popular 6 um verdadeiro conseruat6rio da m0sica
africana. O ssu carScter livre favorece todas as criag6es artis-
ticas e o enriquecimeqto da mrisica e da danga. o aparfeigoa-
firento dos instrument6s de mfsica, dos costumes de danga
e de teatro.

E tamb6m a fonte onde se inspiram os anirnadores de gru-
pos de ballet, de grupos corais, de orquestras modernas.

As dangas populares rnerecem, pois, toda a atengSo dos Res-
pons6veis politicos e da Cultuftl € a sua organizag6o deve ser
mantida, at6 nas comunidades trbanas! -

O Africano que, livrernents, e espontaneiamente participa na
danga popular pode considerar-se como descolonizado, enflm
desembaragado das seguelas da alienagSo mental de que foi vi-
tirna pelo colonialismo.

A PROPoSITO DOS INSTRUMENTOS DE MUSICA
TRADICIONAIS

Dsvem-se criar condig6es para quo a juventude aprenda a
tocar e fabricar os nossos instrunentos tradicionais, em toda
a parta, nas Escolas, orn todos os outros centros de fonnagio,
E esta luta deve perder todo o car6cter de casta, prque. qrnl-
quer possoa dewria poder tocar este ou aquele instrumento
tradicional. Os interditos neste domhio dev&am ser eliminados,

{*lm perigo arneaga certos Paises, E o desaparccimento, a
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tfi*Ot Og fft6n9r breve prazo. dOS seuS inStrumentos tradicio-

nab. OS jwenS n6o sabem nem tocar hem fabricar instrumen-

tOt. GOrrem o risco deSteS desaparecerem com. o sou 0ltimo

Yof,ro tocador!'

..e A DANgA MODERNA

Nio se pode falar de danga sem abordar o problema da dan-

ga moderna em Africa, esta danqa importada, que alguns cha

rnam ndanga europeiarl.
Em realidade, ela n6o 6 nem europeia, nem americana, nem

asi5tica; ela seria antes, universal.

Poderiamos dizer de prefer6ncia aA danga comercialrr. E. o

dominio do trshow businesse>r. das vedetas' L6 o aspecto cul

tural c€de o passo e de longe ao aspecto comercial da pro

du95o artistica.
C entretanto o sector mais adesenvolvido>, o mais amplo da

danga, Esta forma de danga tornou-se universal. Em todas as

trBoitesll, em todos os dancings do mundo, encontramos a mes-

ma m0sica, os mesmo passos de danga: aBluesD, Pop-musior'

<rTypiquesl, ttTangos>, ,<<Valsas)) etc, quer seia na Europa, na

Am6rica, na Asia, na Africa e at6 nos paises 6rabes...

€ uma realidade que n6o se pode nern negar, nem esquecer'

Ela ata'ca, especialmente, as gerag6es jovens.

A danga moderna 6 tamb6m um sector capaz de desempe
nhar um papel cultural irnportante: a valorizag6o, o desenvol-

vimento e a difusSo ern grande escala da m6sica e da danga

nacional - o aperfeigoamento, a expansfio dos instrumentos

de m0slca tradicionais pela sua integragSo nas orquestras mo'

demas.
Este sector tnerece pois ser tomado em m5o pelos Respon

s5veis, a todbs os niveis. Ele deve ser organizado e controfa

do de modo met6dico e cbnsequente' Posta ao servigo do Po-

vo, a danga moderna 6 tambern um meio n5o descur6vel do pen-

Samento da ideologia, uffi meio de contacto e de sensibilizagio

dos homens, Dortanto, de educag6o e de rnobilizag6o do Povo.

€ uma questSo de conte&do do report6rio.

Og artistas deste sector dpvem ser encoraiados e orierttados

para a criagSo, a partir do patrlm6nio nacional. organizados de

modo a que participem duma maneira militante no renovamento

cultural do seu Pais.
Gertos paises africanos compreenderam esta necessidade e

Cerviram-Se doS mfSiCos de Orquestras mod€mas para lazer

deles trArtistas do POrorl. Os resultados n5o se fizeram esperar,

poque as orquestras apoderaram-se do folclore nacional e fi-

zoram Gantos e dangas que estSo hoje em vo(la, nao someilte

no plano nacional, mas tamb6m em toda a Afnica e para al6m

deh.
As suas estag6es de R6dio difundem m0sica nacional em

mais de 5O% de s€u programa musical.

os artistas, lnesm,o militantes, sao dificeis de organizar e

igso 5 verdade principalmente para os mtsicos. € preciso fa-

z€f provas de paci6ncia a seu respsito e duma certa brandura

para os conduzir, pouco a porrco, para os nossos obiectivos

e integr6-los na aca6o revolucion6ria. s6o pegas preciosas do

nos80 arnamsnto na tuta sobre a frente cultwal, a@bamos

sofirpro pof interess6-los e integr6-tos no processo revolucion5-

rio. sao homons, filhos do Pais, capazes de cornpreender o in-

torosse $Dori,or do seu Povo e de fazer milit|ncia, nasto s€n-

tido. C uma quest6o de educa96o.

5." A DAN9A ESPECTACULO

Depois do acesso i independancia da rnaioria dos paises

cOlonizadOs, desenvolv€-So em Africa una nova fOnna de rm-

nifestagSo da danga: a apresentag6o em cena - ballet. o que

6 novo, digamo-lo imed'ratamente, nao 6 o espect5culo ern si,

porquc houvo 3empfo ballets em Africa desde o periodo pr6

colonial; o quo 6 novo, 5 o lugar de repressnug|oi t Gcne' o

palco durna sala de sspoct5culos'
Esta forma de apresentagio da danga 6 uma necess6ria sdap

tag6o i realidade material do nosso ternpo.
befinig6o: O ballet, por definigSo 6 urna hist6ria dangada. A

palavra vem do italiano rrBallettoD quo quer dizer: danga figu-

rada, executada por vSrias pessoas. E uma pega de teatro dan

gada. Uma hist6ria contada sob a forma de expressao corporal

Trata-se de exprimir pelo gesto, movimento, uma sensagao,

um pensamento. Esta experi6ncia executada por uma s6 pes-

soa, 6 a danga, simplesmente. O ballet nasce do momento em

que v6rias peSSoaS executam em conjunto, Simultaneamente,

uma s6rie de dangas e de movimentos ordenados de maneira

est6tica.
A forma de apresentageo do ballet varia segundo a natureza

da cultura que representa'
Em Africa, podemos encontrar 3 g6neros de ballet:

a) O bal let folcl6rico
b) O ballet descritivo
c) O bal let com enredo

a) o BALLET FoLCLORICO

Trata-se da representageo sobre c-ena durna sucess6o de dan

gas tiradas do folclore, executadas Gorno na aldeia'

Fazem-se arranjos e adaptag6es i dimens6o da cena.

Estas dangas sao agrad6veis para ver, mas muitas vezes nio

tem significado para o espectador n6o informado'

E, portanto, importante de as fazer preceder ou seguir de co

ment6ricls, breves, rnas precisos, a fim de guiar o espectador.

ixemplo: Os grupos mogamb1canos e rornenos, de que fal6

mos j6.

o ballet folcl6rico. 6, 8m sutna. a fase prim6ria do ballet e

que nao necessita de grandes esforgos artisticos da parte clo

mestro de balllet.

As suas qualidades essenciais e5o:

A autenticidade
A originalidade
A beleza da execu96o.

Deve evitar-se torn6-l,o longo; com efeito, a repetigao prol'on

gada dos passos e das figuras conduzem a monotonia que

fatiga o espectador e diminui o seu interesse o a 8ua roospti-

bilidade.

b) o BALLET DESCBITIVo

E um g6nero de document5rio dangado. Beconstitui sobre

cena ulrxt cerim6nia tradicional ou outra' uma actividade SOcial

de que apresenta'as fases sucessivas por meio de cantos.dangas'

gestos e movirhentos diversos.

Este g6nero de ballet pede um grande esforgo de arranios

coreogr6ficos e musicais. € preoiso procurar, seleccional.o mon-

tar, numa ordem l6gica e ost6tica, cantos o passos de danga

tirados do folclore nacional, tudo integrado numa coreografia har-

moniosa e viva.

E 16 que o mestre de ba||et, o encenador, p6e em destaque

os seus dons artisticos s os seus cOnhecimentos t6Cnicos' Co-

nhecimentos que se adquirem gragas 5 forrnagao e experiancia

pritica iunto das massas.

A qualidada fundamental do ballet descritivo reside no valor

eclucativo: isto 6, o pensamento que exprime e a rlaneira de

o lazer compreender ao espectador, Nio tem nocessidade de Ser

comentado.

A sua qrntidade artistica ser6 a harmonia o a coeroncia do

coniunto do corpo de baile, a r5pida sucessao das fuses de dan-

gas e a beleza dos quadros, cen5rios, fatos e acess6rios'
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Aqui, ignnhlrente, devem evitar-ge as 8xt€ns6es intteis. Tra-

ia'se se sugerir e n6o de exPlicar.

c) O BALLET COM ENREDO
Apresenta uma hist6ria complea, incluindo un enredo. Conta

una narrativa de que se v0 a introdugio, o desenvolvimento

e a conctusSo; tudo expresso atrav6s da danga e da m0sica.

C uma obra artistica ds alto nlvel t6cnico e de grande valor

cultural. E acessivel a todos os espectadores, mesmo os menos
esclarecidos.

E pois um meio elicr,2, porque 6 agradSvel de difundir a cultu
ra nacional, o pensamonto e a ideologia.

O assunto pode ser tirado do folclore ou de obras liter6rias.
Existem no mundo grandes forrnag6es artisticas que se tor

naram c6lebres no g6nero do ballet. Podemos citar:
r<Os Bailados Bolchoirr da UniSo Sovi6tica e ttOs bailados

Africanos> da Rep0blica da Guin6,
Estes dois grupos fireram j6 a volta ao mundo inteiro e atra-

em serrtpre multidOes de espectadores.
O ballet africano criou e difundiu um estilo africano de ballet

com tema: a reconstituiCio dos palcos da vida africana em cena.
Este g6nero de ballet associa de maneira harmoniosa e co-

lorida, cantos, dangas, gestos, mimica, mtsica instrumental em
quadros brilhantes de ritmo e de encanto artistico. Uma verda
deira magia.

Este estilo permite uma grande variedade de movimentos e
de dangas que rnant6m o espectador na expectativa todo o
espect6culo. E o pano desce no momento em que ele menos
espera, de tal modo, que tem sempre desejos de o rever.

Este g6nero de ballet exige:
1.' Utna procura s6ria no folclore, em todo o patrim6nio cul

tural: obras liter6rias e outras.
Q.o Um s6rio trabalho de aranjo coreogr6fico, musical e

dramitico.
3. o recrutamento de artistas dotados e disponiveis e so-

bretudo disciplinados.
4.o Um enquadramento competente e inteligente, de bons

t6cnicos e de bons dirigentes de homens e tamb6m de
militantes engajados e esclarecidos, porque se trata dum
pais revolucion5rio, fi6is t linha politica do seu partido.

CONCLUSAO

Evit5mos abordar aqui os aspectos especificamente t6cnicos.
Achamos, com efeito, que n6o 6 ocasi6o para o tazer, esperando
que a ocasiS0 nos seja proporcionada para discutir com os res-
ponsiveis na formagSo de quadros de grupos artisticos no Ma
puto, assim como nas provincias.

Depois deste breve percurso sobre a danqa no nosso con-
tinente, podemos concluir que a Africa 6 rica e muito rica neste

dominio. Podemos e devernos fazsr da danga rrn rnoio dc onnn-
cipagSo do homem africano, um meio de comunicagio do povo,
conr outros Povos.

os Respons5vois africanos devcm criar condig6cr dc dceon-
volvimento e de sxtenclo das no3sas dangar tradicimai+ fol-
cl6ricas, etc.

€ importante notsr quo urna grande tonEda de cmgci0ncb
n6.ste dominio, teve lugar sm toda a Africa.

Todos os Estados independentes, qualquer que seja o seu
regime politico, preconiram a reabilitagio da noira cutturr o o
desenvolvimento das artss popularer.

Fazem disso prova, sobre o plano continental:
O Canto cuhural da Africa, em Addis-Aboba em Julho dc 76
o Manifesto cultural de Alger aboptado em 196g. no prirneiro

Festival Pan-Africano.
As resolug6es do Col6quio de lagos aqrnndo da Fesbc t?

em Janeiro de 19T1.
E sobre o plano part icular de Mogambique
As possibilidades s5o grandes em rnat6ria de artc c dc cul-

tura em geral, de danga e de m0sica em particular ,
Por diversas ocasi6es. constat6mos que o pwo mogambicano

resistiu vitoriosamento a 5 s6culos ds dominaglo.cuhural. o
Presidente Samora il,|acnet disse em Inhanrbene. algrnr dbr
antes da proclamag_6o da Rep0blica popular de Mogambique.

rr A cuhura 6 o Sol que nunca degcg>
os artistas dos Ballets africanos da 

'Rep0blica 
da Guin6 que

percorreram Mogambique em Junho e Julho ds 1g76 tegressa-
ram a conakry maravilhados pela reueza cuttural autenticamento
africana conservada pelo povo mogambicano

Em Lagos (Nig6ria) no Festac 77 os guineenses ascistiram I
apresentaga0 do Grtryo de Dangas da Delegng60 da Repoblica
Popular de Mogambique, especialmente no nTagawa Baleova
square>. Fic6mos agradavelmente surpreendidos pela quatidade
e a beleza do espect6culo e sobretudo peb autenticidade c a
originalidade dos cantos e dangas.

Quando n6s, gue viemos aqui, no quadro da cooperagio
fraternal entre os nossos dois povosr o que n6s tivemos oca-
siSo de ver no decurso de 3 meses, convenceu-nos dae gran-
des poterfcialidades artisticas do vosso belo pais,

Com efeito, os cantos sib numerosos e agrad6veis, a po-
lifonia 6 espontdnea, as dangas sio ricas e varhdas.

o mais interessante 6 constatar qus art6 poputar africana in-
teressou a juventude mogambicana, incluindo a das escotaE,

o programa artistico de duas horas apresentado peta Direc-
95o Nacional de cultura, em 2s de Junho do 1grl, no Teatro
Manuel Rodrigues, poi ocasi6o do 1s." Aniversario da Relimo
e do 2," ano da Rep0blica popupr de Mogambique, deire en-
trever um grande futuro no dominio da arte dramitica em geral
e da danga em particular. .-o

A Literatura mereceu tambdm
na Reunido Nacional de Cultura
uma palestra e um debate sobre
o assunto.

Tambdm qsta palestra n6o foi
ao que pensamos a palestra ideal
para gerar debate, uma reflexS,o
c-onjunta mais ou menos aprofun.
dada sobre o assunto. Deli publi
camos a seguir grande parte.

Da sua leitura d f6cil compreen.
der o que pretendemoj dizer
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A determinada altura, quando
se prop6e explicar que devia se
fazer Literatura de partido, o au.
tor diz que os criadores literdrios
se deveriam arecusar a fazet aqui-
lo que neo querem apesar da ins-
pirag6o, aquilo que n6o corres.
ponda aos principios ideol6gicos
porque sempre temos lutadoD e
que I guesffio d apelarnros para
o nos6o rpodsr selectlvoD.

rlilemttlrt
quando dizemos que neo pre
dispunha ao debate. De um
modo geral a abordagem do
assun to  e  vaga  e  d ispersa .
Quando o autor pretende aplesen-
tar um problema de fundo _ a
questeo de aliteratura de parti-
dorr - n6o so nd,o o aprofunda
suficientemente ( como foi fiicil
perceber no debate o assunto era
novo para a grande maioria dos
participantes) como, como se cos.
tuma dizer, alanga I confuseo,r.


