
56

Tempo s?s culturctl
OPINIAO

0uEltl
c0M0

E PARA OUEM

As conversas entre amigos da
literatura e tamb6m o apontamen*
to do sr. Marcelo Panguana (TEM-
P O  5 7 1 )  e n c o r a j a r a m - m e  a i n d a
mais na elaboragdo deste aponta-
mento que desde hd meses andava
na mente,  mas que a oportunidade
ainda n5o lhc. dera lugar. E para
j6 v5o os meus sinceros agrade-
cimentos a esses amigos e a Pan-
guana por me terem impelido da
inercia com os seus justos reparos
em relagSo as obras de autores
mogambicanos postas em circula-
g5o este ano.

Tentarei  af lorar as raz6es quc
julgo estarem em certa medida na
origem de toda uma indiferenqa
em relag5o a essas obras, raz6es
do sil€ncio absoluto, pelo menos
em termos publ icos.  E para nio
cair na generalizagSo injusta, de-
ter-me-ei num dos poetas, aquele
que assina <(MONQAO>, Luis Car-
los Patraquim. Ler este poeta e
realmente difici l, sen5o difici l imo
mesmo. As quatro tentativas de
Ieitura por mim feitas n5o foram
suficientes para entender <MON-

tt

QAO>, salvo um ou outro texto.
Basta mencionar o texto que the
serve de apresentaqSo, na contra-
capa, que a dado passo diz: <se
configura traqos para um rosto
dele sabe o autor que se inquieta
na implosSo da metdfora e no
complexo jogo da sua f ixagSo>.
E de quc. maneira!

"O homem quer ser mais do que
apenas ele proprio. Revolta-se pe-
rante a ideia de se consumir nos
l imites da sua prdpr ia v ida,  nas
l imitaq6es efemeras e for tu i tas da
sua propr ia personal idade.> Assim
dizia um teor ico quando abordava
a questSo da necessidade da arte
na vida do Homem. Porem, depois
de quatro tentat ivas inf  rut i feras
de me ident i f icar com a obra de
Luis Car los Patraquim, repi to,  a in-
da me sinto na emindncia de me
consumi r  nos  l im i tes  da  minha
propr ia v ida.  E jd vou i i  quinta
vo l ta .  "NIONQAO> e  uma obra  ex-
tremarnente inacessfvel. Por isso e
que pergunto: escreve-se para qu6
e para quem? (pergunta ja feita
por conhecidos homens de letras).

Por outro lado concordo com aque-
les que dizem que ((o mdtodo de
representaqSo realista n5o se re-
duz a uma mera reprodugdo mais
ou menos exacta do mundo, mas
constitui uma apropriaqSo estetica
e consciente da realidade como re-
flexo activo das condiq6es s6cio-
-econ6micas existentes>.

Contudo, aplicar este justo prin-
cipio como o f.az o autor de "MON-
QAO> cria realment,e um ciclo de
vida bastante curto de qualquer
trabalho, ou seja, um poema ou
um livro duram somcnte o tempo
em que o autor os tece at6 ir sua
publicagio. Luis Patraquirn n5o
grita (julgo que ndo) com a vaz
de todos os dias, nem usa as pa-
lavras de todas as esquinas. Pelo
contrdrio, rt tentativa (conscien-
te) de captar esteticamente a reali-
dade perde-se irreparavelmente no
complexo labirinto metaf6rico €
afoga-se ai.

Se a obra dele fosse realmente
rica teria sido alimento para mui-
tos paladares, mas n5o o consegue
porque e simplesmente i legivel.
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O autor cresce realmente no dicio-
nar io (parafraseando o pr6pr io)  e
nos outros que nos iniciamos nes-
ta diffci l arte ficamos como que
definit ivamente resignados, pois o
modelo que se nos apresenta em

"MONQAO> n5o nos serve de es-
timulo e exemplo a seguir (n5o
confundir com imitar) no labor
Srduo de f.azer das nalavras ma-
t6r ia-pr ima.

Por isso estamos condenados a
gravitar num espaqo onde as pro-
babi l idades de asf ix iamento l i terd-
rio sdo mesmo enormes, plagiando
Marcelo Panguana. E que alguns
daqueles que nos deviam arrancar
da indrcia das nossas convicg6cs
escrevem uti l izando realmente t6c-
nicas que nos fazem supor que
f.azer l i teratura e qualquer coisa
de impossivel realizagSo. Que ela
exige trabalho, 15 isso 6 verdade;
mas impossivel a n6s outros que
ainda (e mal) aprendemos (<o com-
plexo jogo da f ixagSo>, isto 6 que
n5o. Mas desencorajam c.e r t o s
exernplos que temos nas nossas
prateleiras (por sinal ainda po-
bres).

Ao dizer que ler  Luis Car los
Patraquim e muito di f fc i l  ndo que-
ro defender a mediocr idade na
nossa l i teratura,  mas t5o s6 mani-
festar o meu (e n5o so) desejo de
ver as nossas obras l i terdr ias mais
legiveis,  mais compreensiveis e
mais reais.  Parece-me oue a com-
pl icar-se assim demasiado estar-
-se-a a fugir  a real idade.

No meu circulo de arnadores 'Je
poesia e de l i teratura em geral ,
para dizer a verdade, s inceramen-
te que ninguem f icou sat isfei to e
e s t i m u l a d o  c o m  " M O N Q A  O r .
Aquele prazer de ler ,  aquele pra-
zer de dissecar uma obra l i terar ia
para dela extrair  o sumo que al i -
menta a esperanqa e a conf ianqa
foi  s implesmente dissipado pelo
autor.  Talvez os calejados nessas
andanqas l i terar ias ncs digam algo
diferente.

E n6s estamos a precisar mes-
mo de um debate ser io scbre o fe-
nomeno l i terar io no nosso pafs.
Isto e uma exigencia que se imp6e.
Ndo e por acaso este s i l€ncic todo
quando se nos apresenta algo para
ler.  E ndo e por acaso tambem este
sildncio tanto na prcdugdo como
na cr i t ica l i terar ias.  E a coisa agra-
va-se quando sabemos que alguns
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podemos pronunciar. Mais ainda:
precisamos de ver como o nosso
homem de literatura vive o Mo-
gambique de hoje, passados que
s5o quase sete anos de l iberdade,
onde ndo temos necessidade de fa-
lar nas entrelinhas (sem significar
simplismo e falta de beleza na l in-
guagem).

De resto, temos alguns pap6is
escritos, mas receosos de se des-
pirem por estarem muito aqut6m
dos modelos que nos prop6etn.
Aqui lo que o INLD edi ta,  sem-pre-
tender ser modelo a seguir, 6-o
ef ectivamente perante o jovem
inic iado. Infel izmente,  a cont inuar
assim, estamos realmente conde-
nados a viver num espago onde
as probabi l idades,de asf ix iarnento
l i t e r i i r i o  s d o  m e F m o  e n o r m e s .
Que os meus colegbs o digam. N6o
digo <Adeus> pbrque o assunto
m e r e c e r d  a  r n i n h a  p e r m a n e n t e
participagdo, cansado que estou de
viver l i terariamente inibido.

Jorge Samp,aio

t?

MONCHO
'#wq

escrevem. mandam os or ig inais e
dai  n inguem nos diz nada.

E mesmo um caso para pergun-
tar: quem escreve o qu€, porque,
para quem, aqui e hoje? E obras
como a de Lufs Car los Patraquim
merecem uma profunda andl ise
para se responder a pergunta:  ES-
CREVER PARA QUE E PARA
QUEM? Da resposta que se cier,
surgirSo com certeza algumas pis-
tas c laras para or ientaqSo, para o
d e s a b r o c h a r  d e  m u i t o s  v a l o r e s
que permanecem em caixctes la-
crados, a espera da oportuni 'dadc
de se revelarem.

Ja vai  longo este apontamento.
Em jei to de resumo direi  apenas
o seguinte:  nos,  os amantes da l i -
teratura,  f icdmos no si ldncio pe-
rante o surgimentc de <Autores
Moqambicanoso porque ndo sent i -
mos o prazer de ler  a lguma poe-
sia.  O hermet ismo exageradc nio
nos permite nem t5o pouco <des-
cobr i r> c segredo, o Amago dessa
poesia;  e obviamente que sobre
coisas que nada nos dizem n5o nos


