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A delegageo mogambicana
apresentou na Confer6neia
dos escritores uma Comuni.
ca$,o subordinada ao titulo
(A QUESTAO DA CULTU-
RA".

Pelo seu interesse did6,cti-
co e por abordar questdes re.
Iaeionadas com o papel do
escritor e da Iiterafura num
pais revolucioniric, transcre.
vemos na integra esse docu-
mento

Nas fases iniciais da colonizagdo o efeito dos
mecanismos econ6micos e extra-econ6micos da ex-
ploragio das riquezas naturais e da forga d.e tra-
balho constituiu a principal frente de agressd,o er
cultura d.os povos no territ6rio mogambicano. Fun-
damentalmente, esses mecanismos foram, nessa
altura, a introduglo cie novos circuitos mercantis,
o tr6fico de escravos, a apiicagl,o de impostos e
tributos coloniais, o trabalho forgado e a evange-
lizag6,o. Estes mecarrismos n6o caracterizam ainda
uma estratdgia global de opressd,o e dominagdo.
Esta surgir6 a partir da ocup ag1,o efectiva do ter-
rit6rio e, em particular, com a fixag6o dos colo-
nos, o estabelecimento da mriquina administrativa,
e o desenvolvimento duma burguesia colonial, a
partir do inicio deste s6culo.

A implantagdo e o desenvolvimento do colo-
nial capitalismo foram acompanhados por um pro.
cesso crescente e brutal de opressdo e alienag6o
cultural do nosso Povo.

Nd,o se tratava para o colonialismo - como a
sua propaganda garantia - de levar a <civilizag6ol
(entenda-se a cultura portuguesa) aos povos que
dominava. Sendo este embora o pretexto, a ques-
tl"o central era a destruigS,o das culturas de6sas
comunidades, ou seja, da sua capacidade de se
identificarem como Povo.

Pretendia-se romper os lagos do Povo com o
seu passado, com a sua Historia - particularmen-
te com a Historia da sua resistdncia h, penetrag1o
colonial - estilhagar a sua vis6,o do mundo e da
sociedade, priv6-lo das formas de expressS,o que
desenvolvera, desligei-lo at6 do seu espago geogr6-
fico, amputando-o assim dos elementos que defi-
niam a sua personalidade e impedindo que esses
elementos dentro da l6gica de desenvolvimento das
sociedades se transformassem no cimento agluti-
nador da unidade nacional.

Assim .se pode compreender que, enquanto re-
primia brutalmente as express6es culturais do Po-
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vo, & m6quina de imposigSo dos modelos culturals
da burguesia colonial era mediocremente eficiente
fora das cidades e no exterior dos estratos sujei-
tos ao processo de assimilag6o.

Para a maioria esmagadora do Povo, a cultura
imposta pelo colonizador identificava-se, por um
lado, com a negagicr violenta da sua prdpria e, por
outro, com o chicote e ? palmat6ria, com o imposto
e o trabalho forqado.

A primeira literatura escrita produzida em Mo-
gambique d a do colonizador, com todas as carac'
teristicas, na temaitica e na forma, da pior da que
ent6,o se produzia em Portugal. A introdugdo nes-
sos obras de alguns elementos de exotismo bebidos
na observagao superficial, quase sempre e desde-
nhosa da paisagem humana e fisica de Mogambi-
que, n6,o altera o cardcter estrangeiro dessa mit
literatura.

A medida gue aumenta a fixagS,o de colonos
em Mogambique e se processa a sua estratificagS"o,
nascendo uma burgriesia colonial, a prdpria diferen-
ciagEo interna no conjunto drrs colonos vai impon-
do o aparecimento de uma literatura em que eles
prdprios figuram, com os seus problemas especi-
ficos. Por outro lado, esta literatura incumbe-se
tambdm de veicular os alibis morais da ocupagl,o
colonial, Ceturpando e mitificando as relag6es en-
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tre colonizadores e colonizados e criando a ilrrsdo
ds uma interacqd,o cultural pacifica entre as dudb
partes numa contradigd,o insanil.vel.

E do estrato 5ujeito ao processo de assimila-
g5,o e, em algr:ns casos, de descendentes de colonos,
que comegam a surgir aqui e aldm a principio iso-
lados, as primeiras vezes que, ainda confusamente,
darh,o conta atravds da produgSo dos conflitos e
tens6es, injustigas e momentos de revolta que ca-
racterizam a relagSo colonial.

56o tentativas de expressdo cultural naciona-
lista em que, nd,o raro, se insinua jd um velado ou
hesitante apelo a uma resistdncia gue, no Povo
nunca eessou.

Normalmente po6tica, esta produgdo literdria
as.sume-se como urn desafio ao colonizador, b, sua
arrogincia e brutalidade. Recusando o processo de
assimiliag6o, o escritor n6o pode ainda romper com
o universo imposto pelo colonialismo, que o cerca
meticulosamente, mas procura afirmar na terra
ocupada a personalidade prdpria do povo coloni-
zado.

Esta afirmag6c d feita contra, mas em todo
o caso enderegada ao colonizador. E um di6logo
de 6dio, eue muitas vezes prossegue nas celas da
pris6o ou no processo do interrogat6rio policial,
mas d ainda um di6logo.
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Nele, as I'ozes dos nossos poe'tas prenunciam
a afirmagfi,o autdnoma duma dignidade gue a luta
reconquistara ao preconceito e aos complexos de
inferioridade alimentados pelo colonialismo:

<oh!
Meus belos e curtos cabelos crespos
e meus olhos negros.
E minha boca de ldbios timidos
cheios da bela virilidade impia de negro.
Oh! e meus dentes brancos de marfim
puros brilhando na minha negra reincarnada

[face altiva.r

Acornpanlrando o desenvolvimento do senti-
mento nacionalista, o escritor mogambicano afir-
ma a terra ocupada como Pdtria a construir:

I
t t

f r
f l '

m

aI proclamado livre
rcspirando sol e p6
dos mais antigos caminhos
ao deflagrarem can@es
em asfaltos e capins
contra os olhors de medo
cang6es sangue de palavras
esquarteJadas tens6o
da carne reflexa entre
ogo lpeeac i ca t tw
e os gritos e os partos
nossa mem6ria comum
para um novo pais.

O ascenso do movimento nacionalista levard
b fundagdo da FRELIMO, em 1962. Em 1964 desen-
cadeia-se a luta armada de libertag6o nacional.

Uma luta que assume um profirndo contefdo
popular e que assenta na mobilrzagdn das largas
massas n6o poderia desenvolverr-se sem que nas-
cesse e se fortalecesse constantemente a confia,nga
do Povo nas suas pr6prias forgas, na sua capaci-
dade de vencer o inimigo. As massas populares
adquirem ent6o consciOncia de si prcSprias como
forga imensa e, nesse processo, redescobrem e ca-
talizam poderosanrente a sua personalidade, a sua
identidade prdpria, a sua cultura.

Forma rinica de superar a contr,adig1,o antag6-
nica que opunha o Povo mogambicano ao colonia-
lirsmo portugu€s, a luta armada iniciara o processo
de destruigio do colonialismo. Com o seu desen-
volvimento tambdm as concepg6es burguesas e o
sistema capitalista aparecem cada vez mais clara-
mente como obstd.culos que 6 necess6rio eliminar.

Foi a construg6o de um novo tipo de vida nas
zonas libertadas que estabeleceu, como necessidade
objectiva, a ruptura total com o campo do inimigo.

Este processo, gue 6 eminentemente cultural,
reflecte-se poderosamente na poesia que nasce dos
combatentes da FBELIMO. Poesia militante, poe-
sia que brota da e manifesta o quotidiano da luta,
fala da mar,cha longa, da emboscada, do morteiro'
da bazuca, do sacudti. Mas eu€, simultaneamente,
anuncia e exalta z certeza dum futuro definitiva-
mente conquistado pelo Povo, um futuro que jd
se ia edificando nas zonas libertadas.

A caracteristica fundamental desta poesia 6 a
sua intima ligag6,o com a prdtica da luta em todas
as frentes. Como afirmava em 19?1, uIrI texto do
Departamento de EducagS,o e Cultura da FRELI-
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. E n6o s6o milagres
de deuses e espiritos

o que acontece
apenas homens

pedra por pedra
levantando a represa
e na alegria da hora que se oferece
ecoam os c6nticos da erxada.
Assim camarada cresce a revolug€,o
revolucionairios educando
futuros revoluciondrios
da guerra

nascendo o homem que vence a guerra
nB cooperativa

gerando-se a indfstria de amanh6,
da FR,ELIMO

vindo as gerag6es
do socialismo constmidol.

O desenvolvimento da luta armada de liberta'
gdo nacional projecta-se nas zorur,s controladas pelo
colonialismo. Apesar da repressio que se intensi-
fica, a poesia mogambicana produzida pelos mi1i'
tantes na clandestinidade e pelos patriotas trilha
os csminhos duma poesla revolucion6ria que ndo
pode ainda ser explicita quando publicada:

cOh ! Os Xicuembos a chamar a chamar

MO, introduzindo llma recolha de poemas de com-
batentes: <Hd identificagS,o absoluta entre a prri-
tiea revolucioniiria e a sensibilidade do poeta.
A poesia n6o fala de mitos, de coisas abstractas,
mas fala da nossa vida de luta, das nossas espe-
rangas e certezas, da nossa determinag-ao, do nosso
amor, d.os nossos camaradas, da natureza do nosso
Pais. E, quando o poeta escreve, (camaradas, avan-
tel, ele vai avante; quando ele se alegra de possuir
uma espingarda, ele empunha-a realmente, tem nas
m6os o calo da enxada e nos prds doloridos as lon-
gas marchas que fazemosD.

E, como diria um

<E a ideia nova
camarada

como a semente
reaiiza-se na terra,
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O Presidente Agostinho
deleg agdo mog ambicand,

na recepgdo oferecida

Neto eumprimentando o chefe da
escritor Luis Bernardo Honwana,
pelos delegados it, ConlerAncia
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nas facas de esmeraldas de milhos verticais
[na terra

Ah! o dia bom da colheita destes milhos
[de amor

6 tddio vai comegar e recomegar nos
[inumerdveis ehicomos

desalgodoando os algod6es a mais
Isofisticados

de tractores que deviam estar e n6o est6o.u

A literatura de ficAdo empenlr.'A' - -^rrrl&Q6,o
da personalidade mogambicana 6 extremamente di-
minuta e pode resumir-se a trds livros: <<Godido e
outros oontosl, publicado em L952; o livro de con-
tos <Nds matdmos o cd,o tinhosol, publicado em
1964; o romance <Portageml publicado em 1966.

Contudo, d larga a produgdo ensafstica, espe-
cialmente a que 6 editada pela Direcgdo da FRE-
LIMO. Para al6m da orientagS.o polftica, a palavra

de ordem, da informagS,o sobre a guerra, essas
pequenas brochura5 do DIP transrnitem os pas-
sos ftrndamentais do processo de ruptura. Elas
mostram que o universo politico, ideoldgico, social
e cultural imposto pelo colonizador n6o mais po-

der6 oprimir o Povo mogambicano, que se afirma
construindo o seu universo pr6prio, autonomo e
radicalmente diverso do da sociedade colonial-ca-
pitalista. NE,o se trata de uma clivagem, de uma frac
tura no edificio colonial. Tra,ta-se do nascimento
duma sociedade nova que n6o pode irromper sem
destruir totalmente a velha.

Proclamada a independOncia de Mogambique e
a sua constituigdo em Repfblica Popular, o caudal
represo da cultura popular irromPe com um vigor
que manifesta e prova a impossibilidade de esma-
gar a cultura de um Povo. No entanto, 6 jil, sob a
influ6ncia do pr'ocesso revolucion6rio que se esten-

de a todo o Pais uma cultura nova, aquela que dia-
riamente se desenvolve, e n6o um regresso is ori-
gens tribais e feudais, incompativeis com a cons-
trug6"o da socierlade nova.

No camp.: literdrio, esta explosSo marrifesta-se
ainda essenciarlmente na poesia. Mu:';as vozes jo-
vens se fazerr ouvir, a maior parte sem o domfirio
da ferramenta literdria, muitos apenas emocioaral-
mente sugestionados pela importdncia dos mo-
mentos histdricos que temos vivido - manifesta-
g6es que se poder6o considerar epis6dica. Entre
estas vozes revelaram-se valores capazes de ven-
cer a sua inexperi€ncia, melhorando o estilo, a tdc-
nica e o interesse temdtico.

Olerta de publicaQses editadas pelo INLD ao presidente
da Direcqdo da Unido dos Escritores Angolanos, escritor

Antdnio Jacinto, electuada pelo poeta Josd Craaeirinha

Por outro lado, alguns dos poetas, muitos pou-

cos aliris, j6 consagrados pela publicagdo dispersa
ou errr livro durante o tempo colonial, v6o dando
publicagS,o bquela produgSo QU€, por circunstan-
cias v6rias, ficou retida nas gavetas, acrescentada
pela que realizaram depois da furdependdncia.

Nos novos livros de poesia e conto surge a
preocupagl,o de uma temdtica encontrada na reali-

dade, nos anseios e na experiOncia de luta das clas'

ses trabalhadoras mogambica.nas, na alegria v6, das

relag6es de novo tipo que se v6o forjando na P6

tria libertada.

Na ficq6,o, h6 um prometedor surgimento dos
jovens que descrevelTl atravds do conto, a agonia
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raivosa do coloniaiismo, situag6es de confronto na
luta armada, com uma caricaturtzagS"o do compor'
tamento da tropa cclonial, o heroismo dos comba'
tentes e a consci€ncia g corog€m de participagdo
na luta das populaq6es sob a ameaga da pris6o, da
tortura, da violagSo e do mass&cre.

O teatro foi no passado, colll rarissimas excep-
g6es, um exclusivo da burguesia colonial. Actual-
mente ele aparece criado pelo Povo com esponta'
neidade, a prop6sito de qualquer acontecimento,
muitas vezes improvisado e possufd.o de uma ne'
cessidade de critica moralizadora que ainda assim
nd,o se dispensa da pr6tica de um humor oportuno
e agudo. O teatro .escrito estd igualmente a desen'
volver-se, com um contefdo de denuncia cio colo-

nialismo e do lmperlalismo e de combate dos va,
lores negativos da tradigd,o tribal-feudal.

Acompanhando a revitalizagdo da cultura mo-
gambican&, o livro d,esempenha um papel impor.
tante no nosso Pafs. Hoje, em Mogambique, fazem-
-se edigOes de 20 e 30 mil exemplares, que rapida-
mente se esgotam. (No tempo colonial, uma edi-
96,o de 3 mil exemplares constitufa jd um €xito as.
sinaldvel. )

Como parte integrante e fundamental da cul-
tura mogambicana, a literatura oral, feita de con-
tos, fdbulas, sagas e simples narrativas vai-se de-
senvolvendo e alterando consoante a evolugdo das
condigOes sociais e .das circunst0ncias locais que
influenciam a interpretagdo da realidade. Outra
forma que devemos incluir na literatura oral s6o
os provdrbios, t6o numerosos e de uma tal forga
crftica que para qualquer falha de comportamento
se encontra um provdrbio correctamente aplicdvel,
segrrndo o cddigo 6tico estabelecido.

E nossa preocupag6,o gue, num pais em que o
colonialismo deixou, mais de 90 por cento de anal-
fabetos, a tradigdo cla literatura oral para al6m do
seu valor intrinseco conro forma cultural se man-
tenha, acompanhando a transformag6o polltica e
social em cursor e &s histdrias continuem a contar-
-se 16, onde antig:rmente se contavam e ainda se
contam, e sejam narradas tamb6m nas aldeias co'
munais, nas f6bricas, nas escolas.

Os escritores mogambicanos encetaram os pri-
meiros passos para se organizarem oomo forga ao
servigo da nova sociedade eue estamos a construir.
A escolha 6 clara e imp6e-se porqud o escritor mo-
gambicano participa activamente na reconstnrg6o
nacional e sabe que para todos os trabalhad,ores -

e ele d-o tambdm, usando como ferr6menta a
palavra - a comparticipag6o por direito proprio
no patrimdnio universal exige como condtgdo bdsi-
ca a realizagS,o e consolidagl,o no nosso elspago
politico, econdmico e, sobretudo, cultural, da ver-
dadeira independ€ncia.

O escritor engaja'se na Revolugdo, assume-se
como militante, corno parte integrante das classes
trabalhadoras.

Entendemos que a litreratura tem o seu lugar,
o seu papel e a sua firngdo na frente cultural do
combate contra a burguesia, contra o capitalismo e
o imperialismo, pela dignificagdo do Homem e da
personalidade nacional, pela felicidade, pela Justiga,
pela Solidariedade e pela Paz.

o

O poeta
lecQdo de

Rui Nogar procedendo d olerta de
cartazes edi tados pelo INI 'D a t iEA

escr i tor  Luundi t to \ I tetr  a

ob ras  e  co -
na pessoa c lo
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