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Nesta  rubr ica.  in ic iamos ho je  a  publ icag io ,de textos
que, de um modo ou de outro, fazem irma rei lexio te6rica
sobre questi ies relacionadas com temas culturais.

Nao se tratando de uma 6rea onde abundem os textos,
entendemos que cs mesmos a publicar sio essencialnnente
materia para ref lexao.

Eies nao ccnsti tuem rrverdades definit ivasr, 6 porisso,
deverao ser criticados e debatidos para que possm ser
enriquecidos.

Entendemos a cultura numa visio ampla, num con-
ceito que ultrapassa de tonge a simples manifestagac .
a r t i s t i c a - q u e e , d e | a , a p e n a s u m a p a r t e i n t e g r a n t e . A s s i m ,
nesta rubrica poderao vir a ser publ icados textos sob os
mais  d iversos temas.

" , A s s i s t i m c s  a  g e n e r a i i z a c a o  i a
i d e i a  d e  c 1 r ' ;  I  C u i t r : , ' a  i  c a n c a o .
d a n c a ,  t e a l r o .  p ( ) e s i a  e  r l u a n d c .
m u i t o ,  t n c l . ; i t l o s  i )  a r t e s a t t a t o  "

a f i rmou  o  i \ . , l i r . r r s i r r )  G raca  \ l acne i
n o  f i n a i  d e ' , 9 7 7  q u a n d o , l r i e n t i l v a
a  l R e u n i a o  \ a c i o n a l  l e  C u i t u r i i .

E s t a  R e u n r a o  p e r - m i t i u  o u e  s e
d e s e n v o l v e s s e  u n t  p r o c e s s o  C e  e s -
tudo  da  C r : i t u ra  \ , l ocan rb i cana  . _1e
f o r m a  a  c u m p r i r  a s  o r i e n t a c c e s  t o
P rog ran ra  c j o  Pa r t iCo  ap ro ' , r ado  pe  l o
l l l  C o n g r e s s o  c j e  T : , e r  c a  C u i t u r a ,
. U F 1 O  a r m a  d e  g r a n i e  v a l o r  n a  _ - d u -
cacao  , - evo luc iona r i a  do  nosso  povo
e  p o r  i s s o  m e s m o ,  n a  i u t a  i c j e o -
l o g i c a  " .

T o r n a - s e  a s s i r n  n e c e s s a r i o  e s _
c l a r e c e r ,  p r i m e i r o ,  a  n o c a o  d e  C u l -
t u ra  de  t a l  f o rma  que  t ocJo  c  mo-
c a m b i c a n o  s a i b a  o  q u e  s i q n i f i c a
C u l t u r a .  c o m o  s a b e ,  p o r  e x 6 m o t c .

o  q u e  s i g n i f i c a  E c u c a c j o .
Educacao ,  cc rno  p rocesso  de

f o r m a c d o  g l o b a i  . j o  H o m e m .  i e m
a  esco la  como  base ,  mes  i oc ia  a
g e n t e  s a b e  q u e ,  e m  c a s a ,  i u n t o
d a  f a m i l i a  o u  n o  t i a b a i h o  i u n -
to  dos  seus  co iegas ,  as  , l essoas
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i a i n b e m  s e  f o r r n a m ,  t a r n b e m  e d u -
c a n r  o u  s a o  e d u c a d a s .

C u l t u r a  c o r r e s p o n d e  , , a  c a p a c i -
i a d e  c j e  a p r e e r r s a o  e  u t i l i z a c a o
c o r r e c t a  o u  i n c o r r e c t a  c o  c o n h e c i -
r n c n t o  c i e n r r f i c o  a c u r n u l a d o  e  C e -
sen r , ro i v rdo  po , '  t odas  as  ge racoes
C a  H u r l a n i d a d e  S a o  o s  v a l o r e s
q u e  o r i e n t a m  e  d e t e r m i n a m  o  c o m -
po r tamen to  dos  povos  pe ran te  a
\ l e t r  r r o z r  o  n o r g p l g  a S  d i f  e f  e n t e Sv  H v r

c a m a d a s  s o c i a i s  " .
, A  C u l t u r a  t a m b e m  t e m  d e  s e r  a

s u a  b a s e  c o m o  a  E d u c a c a o  t e m  a
E s c o l a .  , , A  c a s a  C e  C u l t u r a  4  a
C e l u i a  b d s i c a  e m  q u e  s e  d i n a m i z a
t o d a  a  p o l i t i c a  C u l t u r a l  d a  N o v a
S o c i e d a d e "  d e f i n e  o  P r o q r a m a  d o
P a r t i d o .

A  C U L T U R A  N A S C E
E DESENVOLVE-SE
A  P A R T I R  D A  P R O D U C A O

O u a n d o  o s  p r i m e i r o s  h o m i n i d e o s
comeQaram a  fabr icar  os  seus  ru -
c jes  ins t rumentos  Ce pedra ,  ba ten-
c io  uma cont ra  ou t ra ,  de  f  o rma a
obter  um gume cor tan te ,  nesse mo-
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m e n t o  s u r g i a  o  H o m e m  e  a  C u i t u -
r a .  O  H o m e m  c o m e c a v a  a  u t i l i z a r
o s  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  { s a b e r  q u e
u m a  a r e s t a  a f i a d a  d e  u m a  p e d r a
c o r t a  o u  f e r e ) ,  p a r a  t r a n s f o r f f t a r
consc ien temente  a lgo  da  na tureza
I a  p e d r a ) .

M a s ,  a o  p r o d u z i r ,  o  h o m e m  n a o
s o  r r a n s f o r m a  a  n a t u r e z a ,  c o m o  s e
t rans forma a  s i  p , 'opr io .  Desenvo l -
v e  o s  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  a
n a t u r e z a  f p r o c u r a n d o  q u a i s  a s  p e -
d r a s  m e l h o r e s  p a r a  f a z e r  i n s t r u -
m e n t o s J  e  d e s e n v o l v e  a  c a p a c i c j a d e
d e  t ; a b a l l h o  d o  s e u  c o r p o  ( h a b l t u a
a  m 5 o  a o s  m o v i m e n t o s  m a i s  c o r -
r e c t o s  p a r a  r e a l i z a r  o  t r a b a l h o l .

C o m o  j a  v i m o s ,  o s  c o n h e c i m e n -
t o s  q u e  o  h o m e m  a d q u i r e  d a  p r o -
d u c 5 o ,  e  t u d o  a q u i l o  q u e  o  H o m e m
produz,  fazem par te  da  sua cu l tu -
r a .  O  H o m e m  a o  p r o d u z i r  a u m e n t a
os  seus  conhec imentos  (cor r ig indo
os  er ros  oue comete) ,  me lhora  a
producao,  desenvo lve  a  sua cu l tu ra .

T E M P O  - " 8  7  8 2

A2.  6t+

, i

',*+gr:

$



CULTURA E HISTORIA

A Cultura de um Povo, est6 inti-
mamente l igada d sua Hist6ria-

Durante muitos mi lhares de anos,
o Homem t inha como Pr inciPal  ac-
tividade a caga. Comeqando Por
produzir  instrumentos s imples, .  fo i
progressivamente desenvolvendo a
sua- capacidade Produtiva, conhe-
cendo quais as Pedras melhores
para fazer os seus instrumentos

de caga, melhorando as t6cnicas a
ut i l izar para o seu fabr ico.  Assi 'm,
a part i r  dos pr imeiros t r ichantes
(ant igos instrumentos fe i tos em
pedra que permit iam fer i r  ou es-
folar um animal)  desenvolvem-se
infmeros outros instrumentos at6
conseguir  produzir  pontas de setas
para ut i l izar em lanqas e mais tar-
de  em zaga ias .

Esta evolugSo da Proci-ug5o mate-
r ia l  do Homem dentro da act iv ida-
de de caga, mostra tamb6m como
a cul tura se desenvolveu, atraves
das vdr ias geraq6es.

Modif icando a sua produgSo, o
Homem iesenvo lve  a  sua Cu l tu ra :
passa a aprender a natureza de
uma forma mais correcta,  Cesen-
vo lvendo os  seus  conhec imen los ,  .

OuanCo o homem comeQa a Pra-
t i c a , ' a  a g r i c u l t u r a ,  h d  c e r c a  d e
dez mi l  anos ,  d5-se  a  p r ime i ra
Grande Revo lugSo Cu l tu ra l  da  Hu-
manidade: a act iv idade produt iva.
pr inc ipa l "  Ce ixou de  ser  a  caQa,  pa-
ra  passar  a  ser  a  agr icu l tu ra .  O
Homem de ixa  Ce ser  nomada (v i -
ver semp, 'e de terra em terra) para
ser  sedentdr io ,  i s to  6 ,  passar  a  v i -
ver na mesma terra,  fazencio abr i -
gos  ou  casas  permanentes ,  iun to
as  machambas onde t raba l lhava.

O Homem a par t i r  desse momen-
to ,  passou a  cont ro la r  o  c resc i -
mento e reproduqSo de outros seres
virros.  Passaram muitas oeraqoes
antes  oue o  Homem pudesse sa-
ber  qua l  a  me l lho ' '  a l tu ra  Pare  se-
mear ,  oua l  o  me lhor  te r reno,  a
que pro fund idade co locar  a  semen-

tq qnf im, todos os conhecimentos
que permltem que hala a produgao
agrtcula.  uesenvolvern Ia i l roeiT os
seus instrumentos agr icolas.  lJesde
o s lmp les  uso  do 'pau a f iado,  a te
a utr t rzaEao da enxada de terro.  O
Homem exper imentou enxadas de
pedra,  de cobre ou bronze, que
progressivamente foram s e n d o
postos de lado e sUbst i tufdos Por
instrumentos QUe possibi l i tassem
uma melhor  p roduqSo agr ico la .

Todos os conhecimentos acumu-
lados e desenvolv idos ao longo de
gerag6es, eram cuic jadosamente
transmit idos" i rs geraEoes seguin-
tes.  Durante anos as cr tanqas acom-
panhavam os maig velhos Para
aprenderem. A transmiss6o dos co-
nhegiineqltos foi sempre uma preo-
cupaqSo do.  Homem.  ExPl icar  uma
si tuagSo di ferente,  um Problema
di fe ren te ,  que nunca an tes  t inha
s ic io  reparado por  n inguem,  era  d i -
f  i c i l .

Ass i tn  o  Homem teve  oe  desen-
vo lver  as  fo ;mas de  comunicagao.
O ges to .  a  pa lavra ,  o  desenho,  a
mus ica  a  escnta ,  s6o  a lgumas das
formas de  comunicaqao que o  Ho-
mem cr iou  pa ta .  t ransmi t i r  a  sua
Cul tu ra ,  CesenVolvendo-a .

A cr iaqdo de novos instrumentos
ex ig ia  que se  c r iassem nomes no-
vos. A viv6ncia de novas si t l tagoes
i rnp l i cava qug e lgs  t i vessem de ser
exp l i cadas  qoq .ou t ras  Pa lavras .
Os propr ios sent imentos dos Ho-
rrrens al teraram:se. Oue sente um
cagador  quando abate  um an imal?
Oue sente Llm Pastor quando uma'
vaca que se encontra b esPera de
cr ias ,  mor re?  Era '  Poss i t re l ,  es te
sentirTrelt-q ,hu1n caqador? Como
expr ime'  os 

'sen1im.9nto$ pol '  pala-
v ras?  O homem desenvo lve  en-
tdci,. a prodr.rqao artisticai a rnusica,
a da-nqa, o canto,  a Pintura.  ,

Assim procura expr imir '  os seus
sent imentos .  a  rea l idade e  as
t rans formaq6es: .que se  Passam a
sua vol ta,  de forma a Poder t rans-
mi t i - los  o  melhor  Poss lve l  e  Poder
actuar na sua transformaqSo.

As 'man i fes taq6es ar t i s t i cas ,  ao
contrdr io do que dizem os ideal is-
tas burgueses, nada t'3m a ver com
a " insp i ragdb d iv ina" ,  de  deuses
ou forqas sobren?l l ra is.  Nem t io
pouco. s5o so real izdrreis por Llma
minor ia de art istas,  facto qUe, se
efect lvamente acontece nas socie-
dades burguesas, 6 Porque os ca-
pitalistas explorar:,n de tal forma
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A danga 6 urna express6o cultural de sen-

tlmentos, realidade e transformag6es que

se operam em volta do homem

A constru96o de habltagio est6 integrada nos valores culturals de uma
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os trabalhadores que n5o lhes per-'mitem 
que desenvolvam as suas

capacidades artisticas.

CULTURA E LUTA DE CLASSES

A Cultura desenvolvendo-se a
partir da produq6o, compreende
tambdm a forma como os homens
se organizam para realizar esta.

Ouando o homenr comega a tazer
a agr icul tura,  ou a domest icar ani-
mais,  passa a ter  reservas de al i -
mentos para uti l izar ao longo do
ano. Esta situagSo que era impos-
sivel  de acontecer quando o Ho-
mem era unicamente cagador e re-
colector,  cr ia condiq6es para que,
outros grupos humanos se queiram
apropriar desses produtos obtidos
ir custa cle um trabalho permanente
e  anua l .

Assim, se por um lado o desen-
volv imento da produgSo agr icola
cr ia melhores condiq6es de vida,
combatendo a fome, cr ia tamb6m
condig6es para que se in ic ie a ex-
ploraqSo do homem pelo homem.

A partir desse momento a se-
paragSo entre exploradores e ex-
plorados dd or igem a um processo
de luta entre uns e outros, provo-
cado pelos seus interesses opos-
tos.

Numa mesma sociedade. os ex-
ploradores passam a ter uma vida
di ferente dos explorados.

Os exploradores,  pr imeiro a cus-
ta das armas, passam a dominar
a sociedade. Depois,  porque 6 im-
possivel  so pelas armas dominar
um povo, desenvolvem novas for-
mas de dominaqSo pr incipalmente
ao nivel  ideologico,  is to nas socie-
dades an ter io res  is  dominadas
pelo capi ta l ismo: os exploradores
colocando-se como chefes,  passam
a estar presentes e a controlar as
act iv idades real izadas nas al turas
mais importantes da sociedacJe e
muitas vezes do pr6pr io indiv iduo.
Organizam ent5o, nessas al turas,
cer im6nias e festas,  onde os che-
fes convencem os exploradores
que possuem poderes recebidos
dos antepassados e que s6 com
eles 6 que a sociedade pode viver
bem.

As preces Ca chuva, efectuadas
em Mogambique, s6o um exemplo
desse t ipo de manifestagdo cul tu-
ral :  o chefe mandava as pessoas
no fim da 6poca seca,realizava a
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A art€ erpressa a realldarle e
de valores culturals de uma

anos de seca se repetirem, conse-
guiam muitas vezes que o chefe
tosse afastado ou morto, pois peru
savam que a causa da seca era pro_
vocada pela incapacidade de o
Chefe comunicar com os antepas-
sados. (A luta desenvolv ia-se den-
t r o  d o s  l i m i . t e s  i d e o l 6 g i c o s  d a
soc iedade) .

Vemos asslm como a Cultura nu-
ma mesma sociedade e di ferente
entre os exploradores 'e explora-
dos. Como inclusivamente a Cul-
tura,  atrav6s das cer imonias rel i -
g iosas (que n5o manifestag6es
cul turais) ,  atrav6s das preces da
chuva por exemplo,  const i tu ia uma
arma da luta ideologica travada
contra pr incipalmente os campo-
neses produtores.

A Cultura tem assim um conte6-
do de classe, isto 6,  cada classe ou
camada soclal ,  porque ocupa uma
posigSo diferente no processo do
produgSo da sociedade, tem capa-
cidades diferentes de apreens6o e
ut i l izaqSo do conhecimento,  tem
cornportamento di,ferente perante a
Natureza e perante os outros gru-
pos sociais. O cornportamento de
um explorador 6 bastante difnrentC
dum explorado. Dentro de urna so-
ciedade, cada classe ou camada
social ,  tem uma cul tura c l i ferente,
ja que vive de maneira di ferente
das restantes.

Por isso.falamos da Cultura Bur-
guesa, conto aquela que expr ime
os i,nteresses de dominagSo e ex-
ploragSo capi ta l is tas,  que promove
os va lo res  do  ind iv idua l i smo,  o
elit ismo, a separagSo entre traba-
lhador  manua l  e  in te lec tua l  e  im=
pede a l ibertaqSo do trabalhador
da rnis6r ia e da ignordncia.

Por isso, ciurante o perfodo da
dorninagSo coloni ,a l ,  a cul tur 'a mo-
qambicana e?a humi, lhada e escar-
necida pela propaganda colonial is-
ta,  d izendo que era uma cul tura de
selvagens, de b6rbaros,  de pr imi-
t ivos.  Eram os rusos e costumesr.
Para al6m de outros objectivos,
esta propaganda destinava-se es-
sencialmente aos mogambicanos
que tentavam adqui,rir o estatuto
de "?ss i rn i lado" ,  ind icando- lhes
que, para terem o pr iv i l69io de po-
derem colaborar na exploragSo
efectuada, t inham de ter vergonha
dos seus pais,  da histor ia e cul tura
dos seus antepassados.

PAULO SOANES
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o conJunto
socledade

cer imonia 'de preca aos antepassa-
dos para que viessem, boas chuvas
e depois. . .  chovia.  Eram efect iva-
mente os seus poderes sobrenatu-
rals que permit iam que chovesse?
O povo considerava que sim, mas,
o que acontecia efectivamente e
que os chefes e os seus antepas-
sados, por ocuparem uma posi96o
social  de dominagSo, que lhes per-
mit ia controlar a produgdo social ,
haviam desenvolv ido os seus co-
nhecimentos sobre a Natureza, de
tal  forma que, eram capazes de
anal isar as mudangas de direcgdo
do vento,  das nuvens, o voo dos
pdssaros, todo o conjunto de mu-
dangas da Natureza que indicavam
que ia chover.

Esses conhecimentos e outros,
( ferreiros,  adiv inhos, curandeiros),
mantidos so ao nivel de certas fa-
mi l ias dominantes,  permit iam que
elas os ut i , l izassem para seu bene-
f ic io,  Ce forma a manterem a sua
si tuag6o.

Mas como efectivamente n6o do_
minavam as forgas da Natureza (o
vento, a chuva), quando havia v6-
rios anos de seca, procuravam con_
vencer as pessoas que era por os
antepassados estarem desconten-
te com a forma como o povo viv ia.
Claro que o Povo, embora debaixo
da. ideologia imposta pelos explo-
radores, lutava entSo contra eles
de formas diversas. e no caso dos


