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. lls nossos naizes estflo en Africa
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o Assumamos a nossa noganbicaddade

E orgulho para nos -  para nos como es-
cri tores, para n6s como cidadSos moqambica-
nos, para nos cidadSos duma p6tr ia social ista,
terra de operdrios e camponeses - a real idade
da formagSo cia AssociagSo dos Escri tores Mo-
gambicanos.

Este acto e uma declaragSo do engaja-
mento dos escri tores mogambicanos na Revo-
lugSo Moqambicana,  no socia l ismo e no com-
bate pela sua consolidaqSo, na luta do nosso
Povo contra a ignor6ncia, a nudez e a fome,
contra o subdesenvolvimento, na luta do Povo
para fazer desta d6cada a idcada da vit6ria
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rtE orgulho para n6s constatar que nesta terra mo'
qanrbicana os escr i tores se engaiant  tota lntente e
eonr determinagio na construgflo Jo socialisnto, na

eonstrug5o de uma pdtria 9r6spera e forte, t qut'

o fazenr inteira t: glrofundanteurte iigados ao Fovo
rnoqambicano)) - Marcellno dos Santos
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sobre o spbdesenvolvimento, na luta do nogso
Povo pela paz e progresso - paz na terra mo-
gambicana e paz no mundo, progresso na terra
mogambicana, progresso par,a os povos do mun-
do inteiro. lsto 6 o que significa a formagSo
da Associagdo dos Escritores Mogambicanos,
entanto que declaragSo de engajamento.

Mas a formagSo da Associagdo dos Escri-
tores Mogambicanos e tamb6m uma afirmag6o
da conscidncia que n6s temos da exigG'ncia de
estalmos organizados. Concretamente, n6s co-
mo escritores, .n6s como cidadSofs, sab€mos
corno s Povo mogambicano inteiro, d9 Rovuma
ao Maputo sabe que para triunfarmos, para n6s
realizarmos as nosqas tarefas, necessitamos de
estar organizados. lssd'signif ica compreender
a real idade Ce hojq.signif ica compreender o
papel e o lugar qug n6s temos aqui na terra
mogambicana, entante que escritores e cida'
dSos que somos. E orgulho para n6s constatar
que nesta terra mogambicana os escritores se
engajam totalmente e com determinag6o na
construqSo do social ismo, na construqSo de uma
pdtria prospera e forte, e que s fazem inteira e
profundamente ligados os, Povo moq,ambicano.

Nos temos agora o instrumento, temos as
condiq6es que nos permitem avangar, e avan-
qar com seguranqa.

ESCREVER
E CRIAR E RECRIAR A VIDA

Durante os nossos trabalhos definimos o
que devem ser as nossas tarefas. Definimos
um programa. Mas penso dever  aqui  subl inhar
essas ta,'efas e a sua innport6ncia. Sobretudo
tentar resumir o trabalho que temos qire tazer
para, na prdtica, estarmos integralmente iden-
t i f icados com a acqSo geral do Povo moqam-
bicano.

FalSmos das d i f icu lCades que v ivemos,  que
temos v iv ido e sent imos.  E d issemos aqui  que
e de assumir  completamente,  p lenamente, .  as
nossas responsabil idades como escri tores. Dis-
semos aqui que 6 preciso escrever, QUB 6 pre-
c iso fa lar  das coisas da v ic ia .  E a v ida,  hoje,6
constru i r ,  camaradas!

Nos temos que construir e defender as
conquisias jd real izadas.

Temos que construir e inserirmo-nos cada.
vez mais no nosso passado.

Cantar as nossasr glorias, mas gl6rias que
se lanqam para o futuro.

Precisamos de cantar a vida que temos ho-
j e , a s  n o s s a s  d i f i c u l d a d e s ,  o s  n o s s o s
sucessos.

Precisamos de cantar, de recriar, as ci iver-
sas tarefas em que o povo estd engajado: na
construgSo, neste trabalho comum para cons-
truir a terra mogambicana.

Oue n6s estejamos numa machamba, que
nos estejamos numa f6brica, que nos esteia-
mos numa escola, que n6s estejamos em casa,
o amoi, a morte, a vida - n6s precisamos de
falar de tudo isto no tempo presente. Precisa-
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trQue n6s esteiamos nunla nraehanrba, que n6s esteJantos nunra

iafrlea, que n6s esteianros nun1g escola, que ntis esteiantos enr

casa, o anlor- a nrorte, a vida - n6s nreeisantos de falar de

iudo lsto no tempo presenten _ Marcellno dos santos

mos de pegar na nossa pluma g precisamos de
recriar. PegS-la e inseril 'mo'nos na vida e recri6-
-la para perslrectiv6-lo. Para faaermos, ent6o,
o trabalho de penetrar no futuro. Levarmos o
nosso povo a melhor compreenier a estrada
que todos n6s temos que caminhar.

Ser ecri tol ' ,  companheiros, 6, em primeiro
lugar, escrever. E preciso produzir.  Sabemos
e teclar6mos aqui que h6 cama;'adas' nossos
que esteo prontos a entregar aq.uilo que guar-
datam durante o tempo. Eu tamb6m rvou fazer
isso, camaradas, mas n5o serei o fnico.

AS NOSSAS RITIZBS
VEM DE LONGE

E tempo, camaradas, de nos, atrav6s da nos-
sa arte, da nossa literatura, avanqarmos com
maior determinagSo no trabalho de cantar a
construgSo, e contribuir para essa construqSo'
E hoje, na nossa terra, - terra de operdrios e
camponeses - 6 preciso cantar o trabal i ' lo '  o
esforqo que o Povo faz.

Aqui falSmos das nossas tarefas. Tepos
o nosso programa. Mas talvez haja uma outra
tarefa .que seia urgente: n6s devemos armar-
-nos para realizar as nossas tarefas. E este 6
um trabalho muito importante, que exige uma
profunda consci6ncia daquilo que n6s. somos.
Uma profunda consciEncia da hist6: ' ia da nossa
l i teratura. Nos dissemos aqu!: temos'que apro-
funcar este aspecto, esta questSo do nosso
pr6prio conhecimento. Pusemos aqui problemas
ce fundo sobre a cultura, sobre a l i teratura em
part icular, e sobre as consequdncias do colonia-
l ismo no nosss Pais.

N6s fomo!.cortadosr no processo do
desenvolvimento da nossa cultuia e da nossa
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AEM
G6nloou

o S6ngio Vieire
Um pouco arriscadamente, vim agui

para dizer a emogSo de estarmos neste co-
megar da Associagdo. Para alguns de n99
6 uma certa conbretizagSo de algo que h5
muito sentiamos: este buscar de um traba-
lho colectivo, de um trabalhcr €m coDjunto.

Para alguns de n6s, na d6cada de 50,
o boletim uUnNSeGEM>, da Casa dos
Estudantes do Impdrio, o trabalhcr rler Casa
dos Estudantes do Imp6rio, foi simultanea-
mente uma actividade politica nas condi-
g6es que impunha o colonialismo e o fas-
iismc,, mas tambdm uma actividade de bus'
ca da personalidade dos nossos povos de
maneira literdria. Ai publicdmos, af come-
g6mc,s possivelrnente ulr.o nova etapa do
trabaho criativo na literatura.

Pois, penso que hoje a AssociagSo terd
um certo dominic, de investigagdo hist6rica
a fazer ai, de procurar o significado desse
momento, dessa contribuiqSo, tamb6m na
literatura mc'?ambicana.

Um segundo momento foi a criagSo do

l i teratura. "Nos fomos cortados" signif ica que
houve um momento que nao se veri f icou em
toda a sua p leni tude e usando o d inamismo
interno, que nio se processou normalmente a
evolugSo da nossa l i teratura. Fomos cortados!
E quando avanQamos para a l i teratura escri ta,
quais eram as nossas raizes?

Temos uma l i teratura oral de que muitos
de n6s t6m um conhecimento muito fraco. No
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ALVOR II, que se radicava naquilo que ti-

nha sido o ALVOR propriamente dito (que

ndo era ALVOR I, mas era s6 ALVOR, qus
tinba sido criado pelo NESAM - Nricleo
dos Estudantes Secund6rios Africancs de
Mogambique).

Um terceiro momento, que foi mencio'
nado, fc,i a Confer6ncia dos Escritores Afro'
-Asi6ticns que deu origem h primeira Anto-
logia, j6 feita por n6s mogambicanos e rlo
momento novo da nossa I{ist6ria' quando a
FRELIMO existia; quando j6 tfnhamos,
ainda que comegando a luta, a certeza de
triunfar. Gostei da express6o (e creio que

d bastante vdlida) de falarmos de uma Li-
teratura de Vit6ria, pois que ness€ cc,meQo
jd tjnhamos a certeza da vit6ria. E come'
garse uma luta armada 6 ter'se a certeza
de a triunfar.

Creio que todos esses momentos, o tra-
balhcr realizado por certos 6rg5os de infor-
magSo da Frente de Libertaqdo de Moqam'
bique, nomeadamente das FPLM (lembro-
-me aqui  do <<25 DE SETEMBRO>' do
<RASGANDO AS TREVAS> e tamb6m dos
jornais que se faziam nas zc'nas l ibertadas
- 

"OS 
HEROICOS,' ,  em Cabo Delgado, o

nosso processo de crescimento, I lo desenvol-
ver da Historia do Povo moqambicano, fomos
-  como dissemos durante a lu ta -  maiando a
t r ibo para formar a Naq6o.  A t r ibo a inda n6o

morreu completamente e 6 prec iso cont inuar  o
pi 'ocesso.  A Naqds Moqambicana e ia  a forqa

fundamenta l ,  mas o l ) rocesso de consol idag6s da
NaqSo a inda deve cont inuar ,  camaradas!

rrConrpanheiros: 6 Preciso !tr;ll-
tlrmos as nossas raizes Profun'
damente na nossa terra. Sentlr
que as temos. Sentir que real'
mente vlmos de longe. Nio nas-
cemos com a ocuPagSo colontallt
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(3 DE FEVEREIRO) em Tete, e havia tam-
bdm um em Niassa, cujo tftulo agora ndo
me lembro).

Pois, muito material se publicou. Evi-
dentemente qus de valor desigual, mas nu-
ma certa medida foi tamb6m o irromper na
litera[rra daqueles que nunca tiveram
acesso h l iteratura. Talvez alguma quali-
dade se sacrif icou, mas ganhou-se no i lar-
gar da participagio, no alargar da criagdo.

Hoje nasce a nossa Associagdo. Como
uma crianga o 6 no fflcrrrieDto do nascimen-
tc, em potdncia nela se encontra o g6nio e
o bandido. Pc,is n6s temos uma vontade de

(HdJd nasce a nossa Assoelageo.
Como uma crianga o 6 no mo-
mento do nascimento, enl po-
t€ncia nela se encontra o g6nto
e o bandido> - S6rgio Vieira

fazer desta Associagdo uma grande. forte,
nobre,_ expresseo daquilo que e aspiraqdo
de tcrJa a cultura, de todo o povo: uma
afirmagSo da grandeza do nosso povo, da
maravilha que 6 a criagdo do povc,.

Por isso quero registar - errbora to-
dos n6s tenhsrncrs limitaq6es de trabalho,

quero registar e numa certa n-redida
afirmar a minha disponibil idade para que
sobretudo nessas brigadas que vio a uma
fabrica, que vdo a uma escola, tamb6m po-.
der participar, tambdm poCer transmitir
o gosto de ler e de escrever, is novas gera-
q6es. E d tudo. -  Obr igado

Fomos 'cortados no processo natural de
ciesenvolvimento da nossa l i teratura. Mas nos
ndo perecemos!  Encontrdmos caminhos para v i r
a l i teratura, para avanqar na l i teratura. Temos
a  nossa  rea l idade :  ho je  6  a inda  uma rea l idade
a l i teratura ora l .  Mas 6-o tamb6m uma l i iera-
tura escri ta.

Devemos ver  os caminhos que seguimos.
Nos temos a nossa cul tura,  camaradas.  A nossa
cul tura,  camaradas,  vem de longe!  As nossas
raizes v,3m de longe, v6m com a Historia, com
o Povo.  Mui to anles Ca ocul lagde co]onia l .  Mui to
antes!  EstSo 15 as nossas ra izes.  A nossa cul -
tura n5o comegou com a ocupaQis co lonia l .
E cont inuou depois da ocupageo.

Mas o problema e este de cresc imento.

SOMOS UM MOSAICO:
CULTURA NAO E MISTURA

Somos um mosaico aqui ,  companheiros.
NaqSo Moqambicana  mas . . .  a inda  com vdr ias
matizes. O processo Ce consolidagdo da Nagdo
Mogambicana deve cont inuar .  E prec iso que e le
cont inue.  E vai  cont inuar .
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Devemos armar-nos fazendo este trabatho de
busca de nos pi 'oprios, de \ue tocos nos fald-
mos aqui com toda a forqa. Nos ndo .estamos
a dizer coisa nova. Estamos a dizer 6 a impor-
t6ncia de isso se,  fazer ,  para nos,  realmente,
avanQarmos com a nossa l i teratura e,  de um
modo gera l ,  com a nossa cul tura.  E prec iso fa_
zer  isso.  E por  que?

O problema da l i teratura,  o  problema da
cul tura,  ndo 6 somente uma questSo de escre-
ver .  E o de assumir  completa e in tegra lmenie
qual  6,  i 'ea lmente,  o papel  e o lugar  da l i tera-
tu ra.

Nos queremos comunicar ,  nos queremos
prodr,rzir.  Os nossos poetas, os nossos art istas
mesmo no tempo da l i teratura ora l ,  comunica-
vam. N6o e, 'a somente a canqSo, ndo era so-
mente o conto - nio era somente uma cangdo,
nao era somente um conto qualquer. Eles esta-
vam insertos dentro da nossa cultura. E, entdo,
a.comunicaqSo estava jd  a l i ,  obv iamente ja  im-
p l i c i ta .

E precise coff iuf l icar!



Somos analfabetos, 6 verdade. Mas para
comunicar n5o ha s6 o problema do analfabe-
t ismo. E dizer as coisas daquela maneira que
nos aparece logo clara. Nos vibramos para fa-
lar de coisas que nos falamos muito simples-
mente, que s6o PercePtfveis.

N6s vibramos facilmente quando temos Xi-
gubo,  Marrabenta,  Chingotnane . . .  O nosso Povo
uibra.  Mas,  se n6s tocarmos um,a valsa?. . .  o
problema n5o e a musicd. O problema 6 que
i n u s i c a ,  q u a l  e  o  t o q u e  n o s s o ,  a q u i l o
que e especif ico para nos. Nos sabemos:
se pegarmos em chim,a, matapa, mesmo -o pu-
lau - mesmo se h6 outros lugares que fazem
pulau-o nosso 6 o nosso. E a maneira mo-
qambicana de tazer Pulau.

Nos temos que conhecer Qual 6 a maneira
moEambicana de fazer liter,atura. N6o negamos'
o que fizemos ate hoje. Forarh os caminhos
que a Hist6ria nos obrigou a caminhar. Mas
tenhamos consciOncia disso.

Companheiros: 6 preciso sentlrmos a$ nos'
sas raizes rprofundamente na nossd terra. Sen-

tir que as temos. Sentir que, realmente, vimos
de longe. N6o nascemos com a ocupagdo colo-
nial ,

N6s dissemos he pouco, camarad,as, qtr
este problema de cultura 6 uma exig6ncia. A
sua compreensio, hoje, 6 uma necessidade. E
dissemos que n5o 6 somente ao nivel da lite'
r,atura. N6o 6. Somos um mosaico, mas somos
todos mogambicanos. Quem faz a cultura 6 o
Povo trabalhador. E na produgSo, essencialmen-
te, que nasce cultura. Temos que ter consci€n-
ci,a destas realidades, para todos, cada um de
n6s, armar'se e dizer: sim, 6 preciso que eu
conhega a minha cultura.

A-cuhura ndo se produz, n6o se desenvolve
com misturas. O desenvolvimento faz'se por
sinteses sucessivas. Ma faz'se essencialmente
neste engajamento no trabalho transformador.
Fazedor da cultura nesta terra mogambicana 6
o Povo trabalhador, os oper6rios e os campo-
neses. Somos um mosaico, mas a nossa cultura
e esta que nasceu nesta terra. Esta e a rea-
lidade que todos n6s devemos assumir hoie.

Os mais alfabetizdos
numa sociedade
de analfabetos

. Fernrnilo Ganhflo
N6s que somos os mais alfabetizados

de um pais de analfabetos, temos respon'
gabilidades que penso deverSo constituir
tambdm uma das preocupagOes desta nos-
sa AssociagSo.

(...) Todos n6o, pela nossa educagSo -

n6s, esses alfabetizados ou esses mais alfa-
betizados pela nossa educa96o, forncs hab-i-
tuados a ver em determinadas formas de
escritores, particularmente os poetas, uma
ccncepgdo rom6ntica. Herddmos uma con'
cepgEo romAntica da rnaneira de ser; quer
diier, aquela raz6o de situarse comporta'
mentalmente, do situar-se o poeta na socie-
dade.

N6s verificamcs que os poetas, habi'
tualmente, s6o pessoas que estSo em con-
tradigio com a sociedade que os rodeia.

nN6s que somos
os mals
alfabetlzados
de um Pals
de analfabetos,
temos
resliohsabllldades
que penso deverdo
constitulr
tamb6m uma
preocupagf,o
desta nossa
Assoclac6o>
- Fernanilo Ganh6o
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E temos j6 instrumentos p,ara podermos avan-
gar nesta direcgSo, que 6 a nossa Associafu
de Escritores. Vamos, organizados e conseim-
tes. Discutamos os nossos pro.blemas, assu-
pgqos completamente as nossas responsabi-
l idades.

NEM SO
DE BATATA-DOCE VIVE O HOMEM

Nos dissemos: Companheiros, muitas das
nossas dificuldades economicas repousam tam-
bem nesta dificuldade. porque f,alia isto, falta
aquilo. Muitos destes problemas sdo forque
ha muitos de nds, que t6m de tratar destes
problemas, n6o conhecem profundamente aquilo
que s6o as preocupaq6es do povo.

Nos riltimos ternpos temos conversado com
muitos aomp,anheiros a prop6sito de dificulda-
des que vivemos. E faldmos-de missanga. Cons-
tatdmos que n6o ha missanga. AlgunJ n6o sa-
biam, t6o pouco, que nrissinga 6 uma coisa
que g povo quer. N5o sabiam tao l louco!

€ verdade que ningu6m come missanga. O
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trQuem faz a cultura 6 o povo trabalhador. n na produgdo
essencialmente aue nasce a cul turai>

nosso povo ndo diria "rletn so de p6o vive o
Homem,, mas dir ia: .Cgmpanhelros, a gente
n6s vive s6 de batata-doco,. E o resultadj O o
problema que nos t ivernos: "$e n6o posso

T€m, pcr vezes, comportamentos que ultra.
passam aqueles valores que uma sociedade
ou defende ou pretende constituir. Este 6
um problema que penso deveria ser objecto
duma discussdo entre n6s. Ndo que eu pre-
tenda escritores ou poetas encarneira-dos,
alinhados, quer dizer marcando o passo ao
som de qualquer tambor que n5c seja o
tambor do Craveirinha. (1) mas porque sin
to que nestes sete anos de Independ€ncia,
a Hist6r;a do nosso Pais foi tdo rica de
acontecimentos, de coisas t6o notdveis, e
n6s refugiame-nos um pouco no passado.

Quer dizer, houve uma certa incapaci'
dade, talvez, dos poetas em ver o mundo,
em analisar o mundo ern transformagdo.
Talvez isso seja essa primeira contradig6o
entre aquela concepg6o do escritor e a
educagSo que nds recebemos. Mas eu sinto
que n6o hri uma vontade de cantar, em
termgi muito comezinhos, aquilo que s6o
as conquistas da Revolug6o, as grandes
eonquistas do Povo mogambicano.

Essa minha preccupagdo extravaza um
pouco de criagSo literdria e vai um pousn
para outras 6reas de criagdo artfstica (nas
artes pl6sticas), em que tambdm a solugEo
de facilidade pcc um lado e, por outro lado,
diria, uma incapacidade dos pr6prios artis-
tas - no sentido amplo da palavra - em
serem os cronistas liter6rios daquilo que 6
a Revolug6o Cultural no nosso Pais. Sen.
timo'los arredados.

Por outro lado, hA urn minimc,, de falta
de coragem notdria. Hri tambdm aquilo que
6 a coisa mais terrfvel que pode accntecer
a run escritor, que 6 quetsr estar bem, ne-
cessariamente, atrav€s dg um processo de
a u t o c e n s  q u e  n f r o  f u n c i o n a  e m
termos literdrios. A. criag5o literAria € fruto
duma aniilise da realidacie. O escritor v€
gssa realidade e relata-a. N6o trdta de ten-
tar agradar a A,B.C, ou D.

Essas sdo as tr€s causas que gu sinto
deverSo constituir objecto de egtudo na
nossa Associagdo. N6o podernce dizer: esta-
mos constitui{os, somc6 pessoas respeitd-
v e i s  o u  m e n b s  r e s p e i t r i v e i s ;  u n s
sdo ass im porque sf ro ass im,  outrc , :
s6o mais re'speitdveis por obrigaqSo c,l
nio, mas devemos situar.nos com aquilo
que s6o os nosscs comportamentos, gu€ sdo
especificos da nossa ideoncracia, da nossa
rnaneira de ser, da nossa maneira de nos
relacicnar. E necessdrio que esse debate
aeja feito. Este € o apelo que eu queria
fazer.

Eu comecei por dizer que dramos os mais
alfabetizados num pa{s de nnalfabetos, pc,r-
que sinto que hd um probien-ra que perma-
nece em todos ncis e para o qual a discuss6o
C dificil e as sotrugdes siro diJiceis. Mas que
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gastar os meus meticais para comprar mis^sanga,
i.t. qr" 6 que vou produzir?" E entSo? E os
l i i tedtos de que precisamos? E aquilo-que n6s
queremos exportar, quem. vai produzir?' 

N6o 6 s6 ao nivel da literatura que este
problema se p6e. Mas 6 este problema pro{un'
'ao 

de todos n6s assumirmos integmlmente a
nossa mogambicanidade, camaradas; de nos
aprofundarmos o conhecimento de n6s pr6-
prios; de nos, realmente, sentirmos. que 'as hos-
sas ralzes s5o profundas, v€m de longe, longe,
com a Hist6ria, com o Povo.

Somos um mosaico. Cultura n6o se produz
com mistura, ndo. S5o sfnteses sucessivas que

se realizam neste combate pBla transformag6o,
que se real iza no processo da luta de classes'
Mas neste processo de trabalho, de transfor-
maqao. Ouem faz cultura 6 o Povo. lsto temos
que compreender profundamente e, ent6o, di'
zermos que aqui', nesta terra moqambic,ana, as
nossas raizes, realmente, estSo na Hist6ria de
Africa, estSo nesta marcha Que o Povo mogam-
bicano reallzou ao longq de s6culos'

Todos n6s - pretos, brancos, mulatos, in-
dianos - todos n6s assumamos a nossa mo-
gambicanidade. E n6o h6 duas mogambicanida-
des! Assumamos,a nossa'cultura. E n5o hii duas
culturas para o Povo moqambicano! E como es-
critores, saibamos reconhecer as montanhas de
dificuldades que n6s temos. Ouem disse gue
a dificuldade 6 que pararia a nossa marcha?
E quantas vezes n6s subimos montanhas e des-
cemos montanhas? Qu6l 6 a dif iculdade?

Armemonos, camarad,as, para fazermos cres'
cer esta RevolugSo. Para fazermos avanqar o
Socialismo na Pdtrr,a Mogambicana. Para real-
mente sermos Povo Mogambicano. lnteiros, ca-
maradas!

Creio que a Associagds dos Eseri'tores Mo-
gambicanos nos cria as condigOes necess6rias
para esta marcha, sem a qual n6s ndo cresce-
iemos, n6s n5o assumiremos as responsabili-
dades que s5o as nossas e sem as quals n6s
ndo materializaremos aquilo que decidi'mos; e
nio realizaremos as tarefas que no decurso dos
nossos  t raba lhos  nos  p ropusemos  rea l i za r .

sinto ser tamb6m obrigagSo desta Associa'
g5o abordar com coragem, ccrm clareza. E
o problema da Pr6Pria lingua:

Estamos a falar de Associagdo de Es-
critores num pafs em que a Lingua Portu'
guesa 6 pouco falada,- num pais que tem
ilm" riqu-eza lingufstici-desconhecida Para
a maiqr parte de n6s, num Pais em que
essa riqueza lingufstica 6 o suporte mesqo
da identidade cultural de uma determinada
comunidade sccial, mas est6 ainda por in'
vestigar e por analisar. Sinto que este 6
outro problema que talvez deva constar no
pr6prio textc do programa da nossa Asso-
ciagSo. Ndo podemos passar por ele comc' se
n6o existisse. E certo que talvez ndo com-
pita i AssoeiagSo traqar as grandes defini'

iOes sobre a politica linguistica do pais,
mas n6s (talvez seja um pouco abusivo este
plural), a maior parte de n6s serve-se da
lingua para dar a sua contribuigdo social
ao processo revcJucion6rio. Temos, portan'

!o, atravds'da pr6tica, da maleabilidade
com que conseguimos dominS.la, uma con'
tribuigSc a dar.

Gostaria de partilhar aquilo que sinto
ser a alegria de todos n6s, que. de uma
maneira ct-ganizada, estrutural, temos uma
AssociagSo que dever6 desempenhar um
papel impcrtante e fundamental. E penso
qu-e essa € a nossa obrigagSo hist6rica como
os mais alfabetizados. O apelo que eu lan'
qaria aos (escritores, aos pc'etas, aos drama'
turgos, aos criticos liter6rios aqui presen'
tes) 6 de que n6s tiv6ssemos que ter. por

necessidade prdpria como individucs cons-
cientes do nosso papel nesta sociedade,
uma participagSo consciente no Processo de
alfabetizagao. Ndo indc cada um de n6s fa-
zer a alfabetizagSo propriamente dita, mas
contribuindo atravds de textos claros, lfm'
pidos, que tivessem, al6m de um papel de
ixercicio de pr6tica de leitura, tambdm
uma educagdo do gosto. Que este fosse
tambdm, al6m das inquietag6es que cada
um tenha necessidade de exprimir, uma
das necessidades a que n6s nos sentissemos
obrigados a fazer e a escrever: Textos
simples, claros, que puddssemos entregar
irs estruturas competentes para que pu-
dessem serem utilizados no processo de
Alfabetizagilo e EducagSo de Adultos.

E pensar tamb€m que 50o/o da populaqeg
mogimbicana tem menos de 18 anos e que 6
essa a massa que n6s devemos conquistar'
.Queria associar-me ao apelo iri aqui feito
parq qus tambdm uma parte dalttossa pro'
dug6o seja dirigida a esse grand€ gruPo cle
jovens. Quandc, se fala de Litergtulq Infan-
iil nao se trata de literatura primdria' mas
de tdcnicas mais dificeis de dominar, de
forma que n6o caia naquilc' que vulgar-
mente se chama o infantilismo' mas uma
Iiteratura que traga uma mensagem de be-
leza, uma mettta[em social e um contri'-
buto Para a formagSc' da personalidade
dessa jtt','cntude.

(l) Aluslo ao poelrra ((Qucro scr fambor>

de Josd Cravcirinha.
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