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<0 novo papel do egcritor e elgumas ideias O orador fixa-se no momento actual e dis-
para um levantamento de temas de discussior cute a nova fungSo do escritor mogambicano 6
sio os dois principais pontos da palestra profe- aponta algumas saidas formais e de conterido
rida pelo escritor mogambicano Luis Bernardo para que, verdadeiramente, a Literatura Mo-
Honwana aos estudantes e professores da Uni- gambicana n6o seja um corpo estranho, mas
versidade EduarCo Mondlane. De passagem, parte integrante da nossa cultura. E nos vamos
Honwana debate o conceito Qe Cultura Mogam- deixar Luis Bernardo Honwana apresentar aS
bicana, para depois analisar a poesia da vit6ria, suas contribuig6es ao debate cultural que, se-
gue caracteriza como <poesia de circunstAncia>, gundo ele, <urge generalizar>. A palestra 6 de
cuja (expressSo 6 rude e verbo nio maledvel>, Setembro; contudo, a actualidade do tema su-
mas uma poesia justificala pela sua ((carga de pera o atraso com que trazemos ao leitor estas
IibertagSo, pelo seu interesse politico>>. palavras.

- Mais do que vir trazer o projecto vosco atgumas drividas e hesita-
de .um percurso inteiro, seguro, g6es, vir suscitar aqui atgunJ te-
acabado, mais do que tazer uma mas de reflexSo deniro do- debate
comunlclFfu, pensei s e r mais sobre cultura gue urge generatizar.
apropriado vir compartilhar con- vamos tentir falir io papet e

5r!

lugar da literatura na cultura mo-
gambicana e, de passagem, vamos
d i s c u t i r  o  c o n c e i t o  m e s m o  d e
.Cuftura Mogambicana".

Certas cfassificag6es estabele-
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cem a existencia de ufft? .cuLTU-
RA TRADICIONAL,, Que se con_
trap6e a uma .CULTURA ACUL-
TURADA'. Por .Cultura Tradicio-
nal' se entende aquela que nas
suas manifestagdes (formas e con-
te0do) revela e incorpora conce-
pg6es, valores que se expressam
por materiais e tdcnicas exclusi-
vamente locais, numa dada socie-
dade. .Cultura Aculturada, s e r 5
aquela que 6 ia resultado da inte-
racgSo entre uma cultura local e
formas, concepg6es pr6prias de
culturas estrangeiras. Considera-
-se que essa .cultura aculturada",
e dizem os seus te6ricos, normal-
mente funciona rparedes meias,
com a .cultura tradicional' em so-

g5o'. Vamos admitir, portanto, que
em Mogambique coexistem uma
rcultura tradicional" e uma .cul-
tura aculturada'.

LUGAB DA LITERATURA

Quando falamos da Literatura
excluimos dela a Literatura Oral
que, hri quem proponha, 6 ORA-
TURA, e n6o LITERATURA, porque
esta s6 pode ser a que estS.redu-
zida d escrita.

A Literatura MogambicanA sur-
ge como expressSo mais alta da
.cultura aculturador no nosso pais,
ela nasce como forma de recrea-
qeo, protesto, reivindicagSo e, fi-
nalmente, conscientizaqdo, naque-

le segmento da sociedade mogam-
bicana cuja inserg6o na economia
colonial conferiu acesso i escola-
rizagSo. Os produtores da Litera-
tura Mogambicana s6o, por isso,
expressSo numdrica bem modesta
porque, de algum modo, proporcio
nal ao desenvolvimento da econo-
mia colonial. Os nossos escritores
s5o pequenos funciondrios, s 5 o
oper6rios, sdo filhos de cantinei.
ros, s5o moradores de certos bair-
ros da periferia das grandes cida-
des. Racicamente s6o pretos, ou
mulatos e brancos pobres, filhos
da terra.

A sua produqSo. que comega a
afirmar-se nos ultimos anos da
monarquia portuguesa, mas sobre-
tudo ao longo da primeira Repribli '
ca, aparece em jornais, menos co-
mo Literatura que ,se assume co-
mo tal, do que como reportagem.
cr6nica, editorial. O escritor 6 re-
porter, redactor, correspondente;
mas tamb6m, e curiosamente, mui-
tos compositores e revisores tipo-

. a' Iiteratura produzida

ciidades que sofrem do impacto
da dominagSo colonial e conse-
guente incid6ncia do binomiq re-
jeigSo-assimilagSo. E s s a rcultura
Uculturada' 6, pois, um conceito
cuia aplicabilidade ;costuma ser
restringida ao estudo de socieda-
des n5o europeias.

Mas por toda a legitima relut6n-
cia que possamos ter, como expe-
diente de an6lise, tomemos de em-
pr6stimo este conceito. E faqamos
a gin6stica necessSria p?ra aceitar
esta caracterlstica estranha de a
r-aculturagSo' n6o se poder consi-
derar is avess-as porque, entdo,
p a s s a  a  c h a m a r - s e  " c a f r e a l i z a -

mb prtugueoes, deCcnevendo
o.exotigmo das paisagens. usod
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greficos arriscam, de quando em
vez, o seu pedago de prosa.

Historicamente, 6 primeiro nos
jornais que se denuncia o racismo
vigente, as injust igas sociais; que

se faz a defesa dos direitos dos
.indigen6sr; eU€ se fazem r€ivin-
dicag6es operdrias e se 'animam

ac96es Erevistas. E atrav6s dos
jornais que a emergente burguesia
local contesta as relaq6es econ6-
micas de desfavor que g metr6po-
le lhe imp6e e, por esta via, 4a-
recem incorporados na Literatura
Mogambicana, dos portugueses li-
be r a i s, residentes componentes
importantes. E nos jornais que co-
rnega a ter expressSo um certo
associativismo que no seu desen-
volvimento vem assumir aspectos
nacionalistas. 56 depois da sbgun-
da guerra mundial 6 que a Litera-
tura Mogambicana, por assim di-
zer, se putonomiza do jornal ismo.
F de .registar que as pegas literS-
yias produzidas nesses tempos pri-
rneiros viviam um pouco na esteira
da literatura colonial que entSo se
praticava.

Enteildemos por literatura colo-
nial a literatura produzida pelos
colonos, exploradores e viajantes

pbrtugueses, descrevendo de for-
ma 'humorist ica 

e distanciada o,
exotismo das paisagens, usos e
costumes que lhes era dado obser-
var.

Alem de muitas das cr6nicas
jornalisticas dos primeiros escri-
tores mogambicanos, s6 pela sua
an6lise tem6tica e que chegamos
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ir concfusdo de que se trata de
uma vis6o mogambicana da real i-
dade. 'Desses textos ainda est6o
ausentes o ritmo, a cor, a imag6-
t ica, que virSo mais tarde a enri-
quecer e dar cardcter a Literatura
Moqambicana.

Nos anos 50 e 60 produz'se mui-
to do que at6 este momento exis-

te de mais importante na Litera-
tura M o g am b i  c  a n a.  Por  um fe-
nomeno de polarizaqlo social,  os
nossos escri tores, principalmente
os poetas, assumem-se vigorosa-
mente como voz colectiva, trans-
cendendo os l imites est6t icos e
poli t icos da pequena burguesia lo-
cal donde na sua grande maioria
sio oriundos. E aqui entra em cena
a reafricanizaqilo que, de acordo
com Mdrio de Andrade, "teria t ido
como grande via e campo de rea-
l izagSo,  justamente,  a l i teratura" .
Esta 6 a fase em que a Literatura
Moqambicana viveu a sua maior
animaq6o:  mul t ip l icam-se as pagi -
nas l i terdrias, surgiam revistas,
antologias, edig6es individuais e
colectivas, faziam-se recitais de
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poesia. Alarga-se, concomitante-
mente, o universo ledor.

A Literatura Mogambicana j6 n6o
Se produz apenas para exclusiva
fruiqdo dos colonos (que sdo con-
tra quem se escrevel e das cama-
das intelectuais. Os mogambica-
nos je soletram os seus poetas,
j5 se identificam com as situai6'es
que narram os seus contistas. Afi-
nal de contas, conclui.se, embor?
escrevam em Portug.u6g, os nos-
sos escritores [de quem de mo-
mento pouco interessa di 'scutir  a
origem) escrevem para combater a
opressSo colonial ista.

POESIA DA VITORIA

A poesia da vitoria 6 pqesia de
circunstdncia. Ela consiste na con-
quista do direito b palavra por par-
te daqueles que n5o s5o produto
cla "acuJturagSo" nem foram ex-
postos ao processo da assimila-
g5o.

A expressSo 6 rude, o verbo ndo
6 male6vel ,  o  empolgamento resul -
ta  da consciEncia da ousadia do
estar dizendo e n6o tanlo do que
se estd a dizer. A poesib"da vito-
r ia 6 uma poesia testemunhal, uma
poesia que nio pressup6e poetas,
que ndo implica um exercicio con-
t inuado, um aprendizado, u m a
maestr ia .  E uma poesia da espon-
taneidade.  A poesia da v i tor ia  e
uma afirmaq6o do ser, af irmagSo
turbulenta porque inteira, orgulho-
sa e rejeitadora de tudo o que fos-
se, ainda que vagamente, ser ou
parecer al ienigena.

Na l6gica estreita desta poesia
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da v i tor ia .  as formas .acul turadas,

de arte sdo imediatamente consi-
deracas formas poluidas, formas
a l i e n a d a s ,  f  o r m a s  e s t r a n g e i r a s .
Busca-se autenticidade, busca-se
na tradiqeo (que ningu6m tem tem-
po de julgar se boa se m6) o su-
porte cultur-al do ser. Ndo se trata
do retomar, enquanto tais, das te-
Bes da negritude, trata-se apenas

bicanos. just i f ica um sentimento
de suspeigSo em relagio i l itera-
tura que se praticava na zona ocu-
pada.

O NOVO PAPEL DO ESCRTTOR
E ALGUMAS IDEIAS
PABA UM LEVANTAMENTO
DE TEMAS DE DISCUSSAO

Os problemas materiais da pro-
c iugSo l i terdr ia  s5o fac i lmente
ultrapassaclos, felizmente. O mes-
mo jd n5o se pode dizer da ques-
t6o nuclear, que e a REDEFINIQAO
N A  N O S S A  S O C I E D A S E  E  N O
NOSSO PROCESqO REVOLUCTO-
NARIO DO PAPEL, DO LUGAR E
DA FUNQAO DO ESCRITOR. Em
0lt ima an6lise, de parceria com
uma politica editorial pouco enco-

de afirmar o que foi negado e de
usar na rf irmaESo a mesma vee-
nr6ncia com que se sentiu e so-
freu a negaq6o.

O pronocionamento cla poesia
de c i rcunst6ncia,  just i f icado pela
sua carga Ce l ibertagSo, pela sua
funqSo catSrt ica, enfim, pelo seu
interesse-pol i t ico, implici tou o re-
t ra imento da L i teratura outra,  de ta l
mcdo que i  independdncia n5o cor-
respondeu, como seria de esperar,
um ressurg imento l i te16r io .  E e
facto que a erupgSo po6tica que
se veri f icou desde o Governo de
TransigSo apresenta ineludivel uma
componente de x e n o f  o  b i  a  que,
acrescentada d redefiniqSo da na-
cional idade de muitos escri tores
at6 ha pouco t idos como mogam-

rajadora, a falta dessa definig6o
conduz a uma situag6o inlbit6ria
da produq6o l i terdria. Mas iseo
conduz-nos ao problema maior que
e a OUESTAO CULTURAL.

O nosso Partido tem-se debru-
qado por v6rias vezes sobre o
problema da Cultura. Temos mui-
tos textos que referem e denun-
ciam a ut i l izagSo Ca cultura pelos
colonial istas como arma para pro-
mover o divisionismo e a domina-
g5o e, por outro lado, a utilizaglo
posit iva da cultura no processo da
Luta Armada de LibertagSo Nacio-
nal como instrumento de unif ica-
gao, integragSo, l ibertagSo e de,
afirmagSo da persondlidacJe do Ho-
mem Mogambicano. Noutros tex-
tos, o Partido chama atengSo para
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o perigo de a cultura poder ser
utilizada como via de perpetuagSo
dos valores da Sociedade Velha,
dos valores burgueses, em oposi-
q6o aos valores populares que de-
vemos assumir e defender. Os tex-
tos s6o claros e na sua orientag6o
program6tlca e respondem a si-
tuag6es concretas que houve que
enfrentar no nosso passado recen-
te. Todavia, a interpretaq6o correc-
ta das directivas do Partido quan-

fao logo as relagdes entre as comuniCades hurnann*
iam as de dominador e dominado, de explorado s"
iquito a que se chama <<aculturaq6o> e se t"m For
is origens ou ced6ncia a valores estranhos, passs a
empatia, troca, aquisiqio, ou mesmo conquista, como
a prripria Lingua Portuguesa, Lingua-Oficial na Repriblim
de Moqambique.

Dti-sc guan milu grado as llmitaedes que lhe imp6e o hixo
indiee de alfabetizaqflo no nosso pais, a .Literatura ti, de entre'tod*s
as expr€ssdes culturais. aquela que tem a maior incid8ncia.ideo-
trflgi.ga" {} seu material d a palavra e 8 suil caracteristim 6 a alta
,qapflcir'Jade de descrever, de caracl:erizar, de analisar.

t
t .

i;:
f'
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to ao problema da cultura, exige
ainda um esforgo de elaboragSo e
c lar i f  icagSo.

t tdcil estarmos de acordo quan-
to a def inigSo de cultura como
.conjunto de conceitos, at i tudes,
de acq6es que num determinado
contexto historico traduzem a ma-
neira de ser de um povo, o seu re-
lacionamento com os outros po-
vos, a sua interpretagdo dos fen6-
menos da vida e da Natureza, a
sua expl icagSo do Universo e do

destino do Homem". Todavia, ia
n5o 6 frlcil respondermos d ques-
t5o, aparentemente mais prosaica,
de "quais s5o os componentes da
nossa cultura?" Certamente muito
mais dif fci l  ser6 obtermos consen-
so quanto i forma de intervir no
processo cultural em ordem a, re-
flexamente, operar no Homem as
transformagdes que as exig6ncias
do desenvolvimento tornam impe-
rativos.

A prdtica entre n6s tem sido a
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(o nosso povo neo compreende,
n io gosta."

Note-se que,  por  exemplo,  a p in-
tura a o leo,  guache e aguare la,  o
desenho i  T inta da China ou a car-
vdo sdo formas art ist icas que em
si nada t€m a ver com a nossa
tradiqdo.  Contudo,  a p intura de um
Malangatana e de um Mankeu sdo
i6,  e  def in i t ivamente,  p intura mo-
qambicana,  por  d i re i to  propr io ,  e
sem que se possa jurar  que a
grande maioria do nosso povo do-
mina  m in imamente  a  g ramdt i ca
destes nossos grandes ar t is tas.  E
grande r isco e o de cai rmos na
armadi lha do nacional ismo cul tu-
ra l  e  impormos como l imi tes da
cr ia t iv idade os valores legados pe-
la tradiQSo. Aos art istas competi-
ra, ent5o, apenas a preservagSo,
e x a l t a q S o  d e s s e s  v a l o r e s ,  s e m
qua lquer  pe rspec t i va '  c r f t i ca .

Ora, nos defendemos que o artis-
ta d essencialmente um inovador,
um criador. Ao criador compete ver
na ponta apropr iada,  is to 6,  do povo,
seus problemas,  seus -anseios,  seu
viver ,  saber  da h is tor ia  e das t ra-
d igoes;  mas tamb6m da lu ta inces-
sante pelas t ransformaq6es,  pelo
progresso. De posse desse mate-
r ia l ,  e  a rmado da  sua  sens ib i l i da -
de tecnica,  invent iva,  o cr iador
reelabora,  s in tet iza e recr ia .  O
art is ta n6o e um s imples deposi -
tdr io  do passado.  Ele 6 essencia l -
mente um construtor do futuro. um
quest ionador  do presente.

E atr.av6s da acqSo do artista
que o povo se apropria do patr i-
monio cu l tura l ,  enr iquecendo a sua
exper i6ncia com a exper i€ncia de
outros povos,  ampl iando os hor i -
zontes da sua cul tura.  Tao logo as

de pr iv i leg ia r  cer tas  man i fes tag6es
cu l tu ra is ,  como a  danqa e  can-
Q a o  t r a d i c i o n a i s ,  a  e s t a t u d r i a ,  e
p in tu ra  e  a  escu l tu ra ,  em det r i -
mento  da  l i te ra tu ra ,  do  tea t ro  e  de
out ras  man i fes taq6es cu l tu ra is  n5o
t r a d i c i o n a i s .  N a  p r d t i c a  a c e i t a m o s
a ta l  d ico tomizag6o en t re  "cu l tu ra
t r a d i c i o n a l "  e  "  c u l t u r a  a c u l t u r a d a  " ,
s i t u a n d o  n a  p r i m e i r a  n a o  s o  a s  r a i -
z e s  d e  u m a  p e r s o n a l i d a d e  m o Q a m -
b i c a n a ,  c o m o ,  a t 6 ,  a  t o t a l i d a d e  d o
fenomeno cu l tu r^a l .  Por  ou t ras  pa-
lavras ,  a  no-ssa  cu l tu ra  6  so  a  sua
metade e  n6o va le  o  exped ien te ,
u m  p o u c o  p a t e r n a l l s t i c o ,  d e  s e  d i -
zer ,  como ja  se  d isse  de  cer tas
fo rmas ar t i s t i cas  ndo t rad ic iona is :
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O escritor maqambieano 6 essencislmsnte um lutadur, {...}
trle deve asora encontrar ts suas fontes de motivaqdo no patrio*
tismo, na afirmaqfio da personali,Cade moqambic&na, no eombate
as sequelas da coionialisrina, ao racismo, ao- tribalismo e pel* uni-
dade nacional, dentro da ampla frente anti-imperialista. tr rico
o temiirio que oferece o quotidiano nestes anos da construir uma
Pritria. Hd s entrechoque das exp'eri€ncias humanas mais diver*
sas, o insti l i to das situaqdes resultantes do aprendizado de novos
conceitos, a exaltaq6o do poder conquistado; hr* o sabor fresca
,Ca liberdade, o amor redescoberto, o orgulho - tudo isso, em
simult0nco com o desmoronar do mundo ancestral, das sinecuras
r:oloniais, com os desfazer das grandes familias desapossadas das
suas terras, dos seus predios de rendimento, desmoralizadas pelo
igualitarisrno dos GDs e das hichas.
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relaq6es entre as comunidades hu-
manas n6o sejam as de dominador
e dominado, de explorado e explo-
rador ,  aqui lo  a que se chant?.oGUl-
turaqSo" e se tem por  inc iv i l idade
as origens ou ceddncia a valores
estranhos,  passa a s igni f icar  em-
patia, troca, aquisiqSo, ou mesmo
conquista, como 6 para nos a pr6-
pria Linguq Portuguesa, Lingua Ofi-
c ia l  na Republ ica Popular  de Mo-
gambique.

Passa portanto, sem necessida-
de de demonstragSo, a import6ncia
e o papel do escri tor e da l i tera-
tura no nosso proce.sso cultural.  E
por isso, talvez, devemos remeter
a relat iva crise de produqSo l i te-
raria que ocorre descje a indepen-
d6ncia ds propr ias d i f icu ldades de
clar i f  icaqSo da questeo cul tura l .
D5-se que, mau grado as l imitag6es
que lhe imp6e o baixo ind ice de
al fabet izaESo no nosso pais ,  a  L i -
teratura 6, de entre todas as ex-

quotidiano nestes anos de cons-
truir uma P6tr ia. Ha o entrecho-
q u e  d a s  e x p e r i O n c i a s  h u m a n a s
mais d iversas,  o insol i to  das s i -
tuaq6es resultantes do aprendiza-
do de novos conceitos, a exaltaqSo
do poder conquistpdo: h6 o sabor
fresco da liberdade, o amor redes-
coberto, o orgulho - tudo isso, em
simultdneo com o desmoronar do
mundo ancestral,  das sinecuras co-
loniais, com o desfazer das gran-
des famil ias desgpossadas pela
RevoluqSo das suas terras. dos
seus pr6dios de rendimento, des-
moral izadas pelo igual i tar ismo dos
GDs e das b ichas.

E, naturalmente, nao estd ainda
esgotada a narragSo do sofr imento
das vf t imas do colonia l ismo.  N5o
estd completamente feito o retrato
dos anos sombr ios de dominagSo.

Este momento 6 t-amb6m rico de
sugest6es formais, com a introdu-

qao, na Lingua Oficial,  de tantos

Estamos certos ,'le qu€ chegou o momento de corrigirmos as
concepqoes que porventura tenhamos defend,ido sobre a nossa
cultura. E tempo de defendermos que a cultura moqambicana deve
ser una na sua identidade nacional, rica na multiplicidade das
suas formas e expressdes, e viva por interacgdo com a cultura
de outros povos.

press6es cul tura is ,  aquela que tem
a maior  inc iddncia ideologica.  O
seu mater ia l  e  g palavra e a sua.
caracterist ica 6 a alta capacidade
de descrever, de caracterizar, de
ana l i sa r .

O escr i tor  moqambicano e essen-
c ia lmente um lutador .  Foi -o na re-
s is t6ncia fo i -o na lu ta c landest ina,
fo i -o na lu ta armada,  fo i -o,  a t6,  na
coragem da reaf r icanizaEso. Ele
deve agora encontrar as suas fon-
tes de motivaqao no patr iot ismo,
na af i rmaq6o ca personal idade mo-
gambicana, no combate as seque-
las  do  co lon ia l i smo,  ao  rac ismo e
ao t r iba l ismo e pela unidade na-
cional, dentro da ampla frente anti ,
- imper ia l i s ta .

E rico o temdrio que oferece o

lermos e expressOes novos, com
as mais inesperadas var iaq6es se-
m6nticas e reformulaq6es grama-
t icais. Estamos certos de que che-
gou o momento de corr ig i r  as con-
cepq6es que porventura tenhamos
defendido sobre a nossa cultura.
E tempo de defendermos que a
c u l t u r a  m o q a m b i c a n a  d e v e  s e r
una  na  sua  iden t idade  nac iona l .  r i -
ca na mul t ip l ic idade das suas for-
mas e expressdes,  e v iva por  in-
teracqdo com a cultura de outros
povos.

E seria esta a introdugao a con-
versa que porventura pudermos
aqu i  t rocar ,  com base  nes tas
ideias que de uma forma apressa-
da e mal-a l inhavada v im aqui  t ra-
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zer. Obrigado.
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