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Para o musico Joao Domingos, membro fundador
do conjunto do mesmo nome, a marrabenta 6 um ritmo
que comporta quase todos os ritmos tradicionais mo.
gambicanos. Ndo se compadece com exotismos ou
inovag6es ritmicas e musicais que visam apenas o

com6rcio da recreagSo cultural. Nos anos 60, quando
o seu conjunto estava no auge da actividade musical,
a marrabenta teve inimigos que a combatiam e a re-
negavam, muito embora fossem rnogambicanos.

#" qi:i
,t ,4

i
I
I

I
I

h turTo
FOTOS

DE PAUIO SIB{IIO
DE NATTA USSENE

Nao obstante o facto de o con-
j r rnto "Joao Domingos"  ser  um da-
r ;ue les  agrupamentos  mus ica is  da
. , ' e lhn  guarda  da  m0s ica  l i ge i ra  r r l o -
Eambicana  su rg ido  nos  f i na is  dc ls
i : {1os  50 ,  e le  permanece  ac tuan te
()  actual  dada a sua crescente in-
t * rvenqao  a r t i s t i ca  no  me io  n rus i -
ca l  do nosso pais .  Formado por
a l rn igos que aprovei taranr  a corren-
t r :  da moda da sua epoca recreat i -
va ,  pa ra  o  des ignar  p r ime i ra rnen te
hluf la Hoop e mais tarde de Jo6o
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Domingos por  este ter  s ido um
dos preponderantes inst rument is-
tas  do  g rupo .  Mas ,  como o  p ropr io
Joao  Domingos  reve lou ,  uo  impos i -
q5o do meu nome para 0 grupo te-
ve  mu i to  a  ve r  com o  fac to  de  .eu
te r  demons t rado  uma p reocupaqao
mais  acen tuada  pe lo  f  u tebo l  do
que  pe los  ensa ios  e  c r ia t i v idade
m u s i c a l , , .  O s  c o l e g a s  a c h a r a m  q u e
ao  co locar  o  seu  nome como co-
gnome do  con jun to  con t r ibu i r i a  pa -
r a  o  o b r i g a r  a  s e r  m a i s  a c t i v o  e

m a i s  r e s p o n s 6 v e l  p e l a  v i d a  a r t i s -
t i ca  que c imentavam.

O l ider  do  con jun to  e rer  c  Gor , -
zana e  a  e le  coube o  pape l  c le  a
p a r t i r  d e  1 9 5 9  s e g u r a r  o s  a l i c e r c e s
e m  q u e  a s s e n t a v a  j a  o  c o n j u n t o
" J o a o  D o m i n g o s " ,  q u e  t e v e  d e
e m e r g i r  n o  m e i o  d u m  a m b i e n t e  d e
m o v i m e n t a q S o  c u l t u r a l  q u e  o  n o s -
s o  e n t r e v i s t a d o  c o n s i d e r o u  d e  , , f  a -
b u l o s o ,  m u i t o  e r n b o r a  s e  g a n h a s s e
u m a  n r i s e r i a , ' .  N o  e n t a n t o ,  a d i a n -
i o u ,  . f o i  n e c e s s d r i o  i r r n t a r  d i n h e i r o
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fazendo economias para comprar
a aparelhagem sonora que ainda
temos hoje. Essa aparelhagern foi
comprada na cidade de Lourengo
Marques onde havia casas cotno a
Poliartb e a Somorel que vendiam
equipamentos para a pr5tica mu-
s ica l .

Para JoSo Domingos, te aposta
feita muito cedo pela mfsica de
raiz rltmica e cultural do nosso
pais deve-se b origem popular dos
componentes do conjunton e b sua
em part icular pois como ironizou,
r€u oosci e cresci no mato. Vivi a
mfsica. E f iquei espantado ao che-
gar ir  cidade e n6o encontrar na-
da do que t inha visto e compart i-
lhado ld  em Inharr imsn,  n? provfn-
c ia de Inhambane.

Havia algumas coisas de r i tmos
e danqas t lpicas de Mogambique
que eram aqui e acol6 executadas,
mas na prStica, como afirmou JoSo
Domingos,  "n6o havia nada d ivu l -
gado". O aparecimento do seu gru-
po com esses r i tmos e danqas es-
pevitou o interesse publico pelo
hosso folclore. Daf que amigos e
poetas como Jos6 Craveir inha e
Luis Polanah tenham achado me.
lhor dar apoio moral ao conjuntc

"Jodo Domingos " ,  do qual  ie  t t -
nham ouvido falar e inclusive as'
s is t ido bs ex ib iq6es por  e le fe i tas.
E,  na sequ€ncia desse apoio,  aque-
le conjunto pode estar l igado de
certa maneira b AssociaqSo Afr ica-
na, cujas instalaq6es se encontra'
vam no Alto-Ma6.

NA SENDA
DE OSSMAN VALGY

Ouem tenha nascido em Inharr i -
me,  ou pelo menos conhecido essa
regiSo,  sabe da ex is t6ncia de me-
lodias e orquestras de som chope
da t imbila e do xinveka (f lautas fei-
tas de canos de bambu).  Prec isa-
mente por  isso so,  os chopes sao
alguns dos mais representat ivos
int6rpretes da nossa mfs ica t radi -
c iona l .  O  es tado  de  in fanc ia  passa-
da  a l i  na  v i l a  p roporc ionaram a
Joao Domingos um nervo musical
que o levou a s i  e  aos seus com-
panheiros de arte a serem reco-
nhecidos na arena da produqao mu-
s ica l  com a exploraqSo de um dos
mais conhecidos r i tmos t radic io-
na is  do  Su l  de  Moqambique :  a
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marrabenta ou madj ika que.  como
expl icou aquele ar t is ta,  "  f l?Quela
epoca chamava-se zukuta..

A zukuta dominava o cenar io do

entretenimento e,  como disse Joao
Domingos,  *€u ia  cantava zukuta,
embora n io soubesse 16 mui to bem
como ela era dancada.  Sabia das

A danga da marrabenta sempre acompanhou as exlbig6es do conjunto rJoio Domin.
gosr. Na foto, v6em-oe o grupo de dangarinos que se celebrlzou com o conjunto
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brincadeiras conr o xinveka tocado
ern grupos de virrte ou trtnta mtu'
dos a emit i"r mtisica que era um
recheio de sons de mul t ip las no-
tas". A zukuta que veio depois a
descambar em marrabenta, segun'
do o nosso entrevistado, ,rer? €X€-
cutada ern Inharrinre, tal como ha-
v ia os "msahos"  nos quais  sg e le-
e iam 0s melhores t imbi le i rod ou
inst rument is tas e os melhores
danqa' inos e dangar inas" .  A nrar-
rabenta n6o era desconhecida a l i
e  ass im a mi l i tdnc ia de JoSo Do-
rningos e o seu grupo no movimen.
to de marrabenta que envolvia a
entSo Lourengo Marques n5o foi es-
tranha nann dif ici l .  Corresponderi
atd ao seEuimentcr  do t r i lho in ic ia-
do pelo compr:sitor e interprete
chope da marrabenta que fo i
Ossman Valgy, autor de Zavala-To-
t6,  rQUc n5o era das mel l rores
composigoes suas.  As outras nao
sbo conhecidas porque s imples-
mente f icaram com ele" .  Como
Ossman Valgy havia outros ar t is-
tas chopes que se serviam de vio.
las para cr iar  melodias de zukuta
ou marrabenta.

A marrabenta acabou por se lo-
cal izar em Maputo, quer em ter-
mos c ie execuqSo,  quer  de d ivu lga.
geo, por motivos que cabem por
um lado ir novidade que consubs.
tanciava em termos coreogrdficos
e rftmiCos e, por outro, d sua via-
b i l idade em termos comerc ia is

a

pois como apontou Jo6o Domingos,
.musicos e bai lar inos pegaram-na
para f ins ar t is t icos e d ivu lgaram-na
em espectdculos que eram convi -
dados a oferecer. Na provincia da
Tambdzia hii uma danqa que por ra.
z6es l inguis t icas toma outro nome,
mas que e pelo seu expressionis .
mo e compasso uma marrabenta.
En t ra  no  r i tua l  da  in i c iacao  femin i -
f l ? n -

U M  A B R I G O
NA ASSOCIAQAO AFRICANA

Para muitos musicos rnogambi-
canos dos anos 60 "a nossa musi -
ca t rhha de i r  para a f rente ' ,  r€v€-
lou JoSo Dominglos que acrescen.
tou a inda o facto de "agremiag6es
como a AssociaqSo Afr icana terern
oferecido recintos para ensaiar
sem que fnsse necessar io  pagar" .
Havia mot ivaqSo pessoal  e co le: -
t iva para a defesa e d i fusSo do que
6 cul tura lmente nosso.  Como re-
fe r iu  aque le  mus ico ,  "de  um lado
estava a cata l isaqSo de um Jos6
Crave i r inha  e  dou t ro  a  an imaqSo
de um Samue l  Dabu la " .  Surg i ram
assim t r6s coniuntos que se en-
l regavam com todo o f renesim no
tocar  e eantar  da marrabenta:  Har-
monia, Diambo e o coniunto ..Jof,o
DominqogD. eue.  seoundo as pala-
vras do nosso in ter locutor ,  " t raba-
fhavam sem rirral ida.lcs e. Dor is-
so. trocavam experi€ncias qm en-

contros regados de cajual e uca-
nhu" -- Colsa que n6o acontece
hoje porque, observou JoSo Domin-
gos,  .ndo ha unidade de c lasse en.
t re  os  mus icos ! "

Segundo JoSo Domingos,  s l lo
pr inc ip io,  n5o fo i  fdc i l  porque hou'
ve barreiras que, contrariamente
ao que se pode pensar, ndo eram
lmpostas pelas estruturas colo'
n ia is ,  mas s im pelos pres identes de
clubes como o Atlet ico e o-Despor-
t ivo" .  As autor idades t inham um
interesse especia l  em que a mf-
s ica de ra iz  cu l tura l  mogambicana
andasse, tendo para o efeito favo'
rec ido a sua d ivu lgagSo junto do
Centro de InformagSo e Tur ismo
que,  (  proporc ionou a lguns pas-
seios at6 a Rod6sia (hoie Z imba'
bwe) em 1962.  Mas nessa a l tura
n5o podianros tocar  no At l i t ico
porqLre " f  icava mui to mal"  d iz ia-
-S8".  A marrabenta era considera '
da musica de pretos e estava ba-
n ida dos palcos de c lubes desPor-
t ivos da 6poca.  Assim,  af  i rmou
JoSo Domingos,  "houve uma guer-
ra entre aqueles que cr iavam a
marrabenta e a quer iam divu lgar  e
aquefes que a renegavam ou des-
prezavam ate que surg i ram opor-
tunis tas que,  por  verem que jd  en-
t rav6mos no Hote l  Polana,  arma-
vam-se em empresdr ios e d isou-
nham-se a prornover os nossos es-
pectSculos. Estdvamos prevenidos
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e nao nos deixdmos aldrabar e ex-
p lo ra r " .

DETURPAQAO
DA MABRABENTA
E ANTIGA

Para a propagagdo de compost-
q6es de marrabenta contr ibuiram
ndo so as actuag6es publicas. mas
tamb6m os programas de radiodi-
fusSo no entSo Radio Clube.  Hou-
ve programas como Africa i Noite
e Um conjunto por Semana em que
os agrupamentos musicais mogam-
bicanos aparec iam com as suas
canq6es tendo chegado a haver em
1959,  no Clube Ferrov i6r io ,  um con-
certo em que apareceram a exibir-
-se os conjuntos Harmonia, Djam-
bo e JoSo Domingos que, como
lembra o nosso entrevistado, "n6o
tocaram s6 a nossa musica mas
ta.mb6m alguma mfsica comercial
porque as pessoas ainda n5o esta-
vam totalmente preparadas para
escutar aDenas marrabenta". 14u1t
espectdculos houve e um deles em
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1961 no Teatro Scala, contou n5o
s6 com a marrabenta mas tamb6nr
com os marimbeiros de Zavala o
que levou a apoteose o espectd-
culo.

Segundo Jo6o Domingos, "as ce-
nas de marrabenta que rroje exis-
tem" entre nos t€m uma l igeira de-
turpagdo. lsso faz-me lembrar que
quando est6vamos no auge da in-
terpretagSo da marrabenta, entre
os arros 1965 e 1967, apareceu unl
clube dir igido por Lisboa Matavele,
no Xipamanine, e que explorou 'J.

marrabenta para f ins lucrat ivos.
Essa ideia pecou, no entanto, pelo
o facto de a coreografia dessa
marrabenta ter sido diferente da-
quela que era mui to conhecida e
divu lgada " .

Na opin iEo daquele mfs ico a re-
cordacSo da marrabenta espectd
culo(?)  do L isboa Matavele,  "6 ca-
da vez,mais presente pelo facto
de a Orquestra Marrabenta Mo-
gambique ter buscado exactamente
os mesmo defeitos orre vi na co-
reoqrafia daquele suieito que ane-

nas queria tazer a sua vida explo-
rando uma arte de dangari os seus
executantes e intdrpret€s", osp€c-
to que depois se tornou corrente
em cabards da entSo cidade de
Lourengo Marques.

JoSo Domingos diz que n5o con-
corda com os moldes actuais tan-
to t6cnicos como esti l ist icos sob
os quais  o corpo de bai le  da"Or-
questra se exibe porque "deturpa
o valor  cu l tura l  da marrabenta" .
Contudo, disse que r.f lo capftulo
orquestra l  ou musical  o  grupo cor-
responde dquilo que se pretende
em termos de musica l ige i ra mo-
gambicana produzida com base na
marrabenta.  A danqa em s i ,  a  inna-
gem de bai le que apresenta c5 den-
tro e no estrangeiro 6 que ndo 6
verdadei ra" .  O exot ismo que pos-
sui equipara-se bquele que cl tal
Matavele impunha aos seus bai la-
r inos e bai larinas. Hd exagero co-
mo se o interesse fosse o de cha-
mar a atenq6o dos turistas. A nos-
sa musica,  como subl inhou Jo6o
Domingos, "ndo necessita de exo-



tismo e entusiasmo alheios a ela e
is suas dangas. Uma prova disso
6 a musica de Fany Pfumo e de
Mahikwanhane que catal isava aten-
g6es de toda a gente sem ferir a
tradiqSo cultural e artistica da sua
origem ri tmica. A nossa m0sica
tem muita aceitagSo. A musica de
Mahikwanhane, por exemplo che-
gou atd a ser indicativo da chama-
da Hora Nativa do Bddio Clube".

Para JoSo Domingos, .um exem-
plo de m0sica de marrabenta de
raiz tradicional reside no Grupo
RM". Este grupo musical,  como
lembrou aquele art ista, .surgiu nos
finais dos anos 70 a produzir com-
posigdes de ritmo denominado afro
mas como n5o alcanEou o sucesso
que ansiava acabou por regressar
is sues origem culturais e fazer
uma m0sica que vale do ponto de
vista rf tmico em tanto que m0sica

; f f iogambicana'. Hoje, a nivel de' '  
m0sica l igeira o Grupo RM (que
constitui a base orquestral da Or-
qucstra Marrabenta Mogambiquef
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.6 o mais representativo do nosso
pais porque assenta a sua produ-
g6o art ist ica na nossa identidade
cultural e r i tmica".

Considerando gue entre n6s
existenl jd agrupamentos musicais
que trabalham seriamente na pro-
dugSo musical com base em ri-
tmos nacionais, JoSo Domingos re-
feriu que .( importante repensar-
-se nas condiq6es em que hoje se
grava nos estudios, quer para a ra-
diodifusSo, quer para disco, pois se
houver contratos de trabalho que
valorizem f inanceiramente os art is-
tas,  a  qual idade da mfs ica l ige i ra
mogambicana vai  ser  a melhor  e
ganhard mais e novos mercados
internacionais ,  onde jd  e conheci -
da". Para o efeito tambdm contr i-
bu iu a marrabenta que em 1973 e
1985 esteve em festivais de m0si-
ca atricana em Portugaf .
.  A dado passo da entrevista Jo6o
Domingos advogou que tQ marra-
benta 6 a sintese dos ritmos mo'
Qambicanos. Todos os r i tmos tra'

dicionais do nosso pais cabem
dentro duma marrabenta, o que
n6o sucede com g6neros orques-
trais e de danqa como o chacha-
ch6, a rumba, o som e o merengue
por exemplo, que s6o ritmos que
n6o cabem em qualquer outro com.
parthento musical porque s6o ri-
tmos completamente diferentes".

A marrabenta, que para uns
emergiu da zukuta e para outros
da madjika, segundo aquele mrisi-
co, rpode ser tocada num xigubo,
ou num sarau de nfena ou ngalan-
ga por ser um ritmo que n6o des-
toa". JoSo Domingos acentuou o
facto de o seu conjunto se ter tor-
n a d o  c o n h e c i d o  n o  p a n o r a m a
musical nacional n6o apenas devi-
do i interpretag6o de um ritmo t5o
balanceado e alegre como a marra-
benta mas 'p€lo facto de ter man-
tido um qrau constante de pesorri-
sa, estudo, ensaio e interpretaclo
de composicdes cuio eonterido se
baseava em temas do dia-a-dia das
pessoas. os seus problemas e as-
pirag6es'.

O conjunto Jo6o Domingos sem-
pre teve a 6nsia de respeitar um
dos valores ritmicos do nosso pa-
trimonio tradicional de musica e
danga. Dai que muitos dos temas
musicais ora conhecidos pelo pu-
blico tenham sido o resultado de
adaptagSo de obras antigas criadas
por velhos musicos da marrabenta.
Outros temas novos h6 que o con-
iunto por si s0 produziu. S5o temas
saidos da vontade de criticar, edu-
car e atd de gaceiar com uma si-
tuaqdo ou realidade social que
muitas pessoas tenham testemu-
nhado ou pelo menos ouvido talar
sobre ela. Hoie, Por6m, como ob'
servou JoSo Domingos ros jovens
int6rpretes de composiq6es feitas
com base na marrabenta e at6 nou'
tros r i tmos tradicionais do nosso
pais, tdm a PreocuPagso de enal-
iecer a harmonia e a melodia mu-
sicais, mesrno que isso rePresen-
te uma traiQ6o ao ritmo originaf
mogambicano e entre em choque
com a letra desta ou daquela can'
qao que d5o a ouvir ' .  Segundo
aquele art ista, .as obras musicais
mais Perfeitas que temos entre
nos ainda residem nessas inf me

ras cang6es tradicionais e na cha-

mada mtisica PoPular
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