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A E'MOQAMBICANIDADE"
tim texto polemir:o 6 este gue l)rolromos aos

feitores da <(iazetao. I)e Lisboa, onrle em lrevereiro
de l9tt4 o al)resentou no I Col6rquio Luso-Ilrasileiro
rle I 'rofessores Universitfrios de l-, iteraturas de Ex
pressiro I 'ortugut'sa, ussina-o Ana llufalda Leite.

I 'rofessora tle Litertttura, crit ir:a l i ter6ria, I)oe-
tis:r (lue enl 1984 se estreou etn l ivro ('ont a belt
prollostit r lug (' o serr <I!ln Sombra A<,esa>, Ana Ma-
falda l,eite 6 tatnh('rn i l estudiosu apaixonada da
nossa l i teratrrr i l  e do serr  l loet i t  rnai5 rel)resei i tat ivo:
Jo.se Crirveirinha. I lsperenlos, t iro so, (lue a tese t;ue
es( ' r ( ' \ 'eu nos se. ia : rct 'ss ivel  ent  f r r t t r ro nir l  rnrr i to
r l i s t a t r t e  . . .

A <rnogirlnbit ' :rnidatle> de que atlui se fula e temn
(lue a totlos n(rs interessa e diz respeito, l lelo r1ue,
desde .ia, incitntnos o nosso leitor ao debate e tanto

O llresentc trabalho tem como <lbjectivo pro-
blemat izar o cclncei to de <moqambicanidade>. ten-
tando dcl imitar a sua val idade e apl icaqio.

Partimos de um artigo de Carlos Alberto
Langa <Da viabil idade de uma Literatura Mo-
gambicana>. publ icado na revista Paralelo 20. (1)
O estudo, de cariz sociol6gico, tem a sua impor-
tincia pelo facto de ser um dos poucos trabalhos
onde se antrl isa a questio do surgimento de uma
literatura mogambicana, s baseia-se numa classi-
f icacio da socieddde mogambicana por elites ( de
acordo, segundo o autor, com a terminologia de
Jose Jirl io Gonqalves, na altura secretario dc
Centro de Elstudos Polit icos e So'ciais da Junta
de Investigagio do Ultramar) : europeia. inter-
m6clia e tradicional. Diz-nos C. A. Langa eue a
elite tradicional. estruturada oralmente, nio 6

lrropicia a eclosS.o de uma literatura escrita; por
ciutro lado a el i te intermedia (que engloba <(as-
sinr i lados>. <is lamizados> e <evoluiCos>).  em es-
taCo embrionario. nio e tamb6m. num futuro

trlrdximo, lugar de <realizag6es ponderAveis de
uma literatura nroqambicana com caracteristicas
originais> (2). A elite europeid, na altura, por
nio ser culturalmente estruturada e pouco es-
clarecida em relagio is realidades sociais e hu-
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tna,is llrodutivo se ele vier a acontecer no espaqo
desta secgio da revista <Tempo>. Num momento em
(lue tanta coisa em n6s e interrogagio, Ana Ma-
falda l lrollr ie-nos & (segura,nqa) de um corl)o mini-
mantente estruturado, onde, em n6s, excessivas ve-
zes inrpera, a deriva ou a, desatenqio estrategica-
mente organizada como fuga is questdes essenciais.

Sobre (luenr assim nos <v0 e 16> e connosco se
I)re(x'ul)a, arlui prometemos a allresentagio, l)ara um
tlos l lroritnos n0meros, de algum do seu trabalho
1lo6tico. E fi<luemos com & <Allroximag6o>, titulo
da, nossn resl)onsabilidade para o trabalho de Ana
Mafalda ba,lltizado como <Contribuigio para o es-
tutlo do t 'onceito de "mogambicanidade">,

L .  C .  P .

manas de Mogambique, seria por vezes marcada
por um certo <nefelibatismo de importagio euro-
p e i a >  ( 3 ) .

Assim. <uma Li teratura Mogambicana. ex-
press5.o artistica dos anseios, mis6rias e gran-
dezas da comunidade euro-africana Je Mogambi-
que> (4 ). n5.o possuiria ainda terreno cultural
pr6prio ao desenvolvimento de valores l iteririos
capazes ds c&ractprizar uma literatura pr6pria do
pais.

Manuel Ferreira, que destaca o artigo de
C. A. Langa no Parateto 20, afirma: <E tegitimo
dizer eue nos ri lt imos nfmeros de F. 20 se digni-
fica num esforgo de aproximaqdo de uma tem6-
tica mogambicana, dando um certo relevo 4 poe-
sia> t I (5). E considera. a l lrop6sito, nd.o haver
(<uma verdadeira opgio de mogambicunidade, coisa
que ndo ser5, possivel em Mogambique at6 L974.
ao contrS.rio do que sg deu em Angola (angola-
nidade) ou em Cabo Verde (caboverdianida-
d e ) >  ( 6 )  I  j

Exceptuando aqui o caso de Cabo Verde, a
que M. Ferreira dedica refer6ncias muito directas
no eus respeita n problemitica da caboverdiani-
dade, fen6meno de miscigenagio 6tnico-cultural,
tendo como resultante uma expressio cultural e
literaria pr6prias e autonomizadas (7). em rela-

TEMPO - 26/5/85



gac as duas outras noEdes ficamos na drivida da
sua inteira e exacta s igni f icagao (8).

' 
A partida, cria-se tahez n impressao de que

os outros concei tos S€ prendem mals directamente
ao fenomeno literS.rio, nomeadaments com a ques-
tao da nacional idaCe l i terSr ia.  Serdo a (angola-

nidade> s & <mogambicanidade> cr i ter ios que fun-
damentem caracter ist icas or ig inais l inguist ico-
- temit ico-est i l is t icas de cada uma das l i teraturas
dos dois paises ?

Supondo eug assim 6,  revelam-se concei tos e
cr i t6r io i  insuf ic ientes.  Segundo Fernan' jo Cr is-
t6vdo nem o crit6rio l inguistico' nem o tematico-
-esti l istico s6o por si so aferidores da naciona-
lidade de unla l iteratura: I I <As peculiarida-
des nacionais traduzidas ou traduziveis em tema-
t ica or ig inal ,  n6o pooem dei inear um perf i l  l i te-
r5.rio a escala de uma naglo' mesmo que nos en-
tend6ssemos na quest io,  nem paci f ica.  nem re-
sclvida, dum elenco das caracteri-sticas nacionais
de r in r  pa is>  (9 )  t  l .  E  ad ian ta  a inda:  I  I
<Uma tipologia l iterf,ria i 1 arranca do l)ara-
dcxo intelectualmente desconfortavel de fazer
entrar o def in ido na def in iqao. As [rarecer cons-
truir uma definigdo de l iteratura nacional a par-
t i r  de factos l i ter i r ios nacionais.  mais nao faz
que adoptar a incoerente petigic do l lr incil l io
de s u p o r ja explicado aquilo que queria exll l i-
c a r ) ) .  ( 1 0 )

Supondo-se, ainda, que os concei tos abarcam
uma noqlo mais vasta como a de cul tura,  acul-
turag5.o,  t radigac s6cio-hist6r ica,  etc. ,  e embora
sendo consc-entes. tal como afirma Jacinto Co
Pr'ado Coelho. de que <a literatura se alimenta do
plasma da cul tura.  se gera e desempenha um pa-
pel de relevo l1o complexo de refer6ncias cultu-
rais que def inem a especi f ic idade nacional> (11)

I  l ,  6 necessir io ter  em conta Que crt l tura e
literatura s5.o coisas diferentes e saber da ne-
cessidaJe metodol6gica de crit6rios esteticos que

Iror si se moslrem capazes de dar conta do fe-
n6meno l i ter i r io.

Nesta medida penSalno5 Que mais relevantt :
do que caracterizar a especificidade de uma lite-
ratura nacional. atrav6s das su&5 t6picas regio-
nal /universal izantes.  suas caracter ist icas terma-
t ico-formais,  em prccesso ds mutagdo e de di fe-
renciaqS"o mais ou menos acelera'Jos e imprevi-
siveis, se coloca a problemztizaqi.o. elaboraqac e
conhecimento de uma teor ia po6t ica afr icana.
neste caso. di ierenciando-a s confrontando-a com
a tradigao das poeticas, ocidentais, tarnb6m itrter-
venientes no prccesso de const i tu iqS.o das l i te-
raturas em causa. f )amos pois a palavra a Sal-
vato ' l r igo,  quando af i rma que t  I  <ao concei to
de literariedade temos de justapor o n5"o menos
inde l im i tS ,ve l  de  a f r i can idader .  |  . l12

Voltando ao art igo de C. A. Langa, pcn.o de
partida deste nosso trabalho, interessa ccn:'de-
rar, embora tendo em conta a data da publica-
g6o, os ccmentS.rios do autor acerca da elite in-
term6ilia, que sio refut5.veis, porque ao contrS.rio
do afrrmado. essa elite tornou-se um espaQo pos-
sivel para o surgimento de valores i iterirics mo-

Qambicanos. de que hi ali6s vS.rios exemplos. As-
s i m  o  a f i r m a  L .  B e r n a r d o  H o n w a n a :  1 . . . I  < A  l i -
teratura rnogambicana surge conlo expressd.o
mais alt.a da 'cultura aculturada' em Mogambi-
que. ela nasce como fornra de recriaqio. protesto.
reivin,Jicaqao e finalntente cotrscientizagao naquele
segmento da socredade moqambicana cuja inser-
q6o na econont ia colonial  confer iu acesso a esco-
lar izaqio>. t  I  (13).  Por outro lado'  a af i rmagio
cle C. A. Lanc'a da pouca viabil idadt: 'Ja c:xist6n-
cia de uma literatura mogambicana na elloca. de

certo modo entra erl consouAncia. ainda que irl-

d i rectanrente,  conl  as l ta lavras dc M. F'erreira

A.cerca d.a ausGncia de ulna verdadeirzr ollqio '.1e

<nrogamlticanidade>. Se so enr Ig74 se tortra l los-
sivel falar dessa ollgao. significara isto que a
umoqambicanidade> (a nacional idade l i ter6r ia?)

apenas se torna l lossivel  com a indel lcnd6ncia po-

tit ica clo pais, que se processa um ano tlelloi-s ?

A apontada uausOncia de unla vcrdadeira

opqiro i ls moQanrbicanidade bc.m conro as conclu-

soes de C. A- Lanqa'  admitem entdo a extst€ncia

de tencl6ncias l iterarias relativanrentg hctc.ro96-

neas em Mogambique. O que 6 umtr vcrdade. Mas'

o processo moqambicano, Ciferentc do de outros

1rui."" africanos de l ingua portuguesa- _ f. i desde

sempre marcaclo por L 'ssa di ferencial idade. An-

terior.mente e duiante a 61loca de col.nizaqS.cr.
houve ccntactos demorad<ls c pcrmtruetrc ia ce

var ias cul lur 'as,  para ai6m da eurol lc ia (oe 91a-
nir'esi.aq5.o ltredominantemente l lortugucsa. mas

tamb6m br i rAnica) ;  outros mundos cul turats.  c() '

mo o is lamico e or iental  introduziram rul lLuras.

mOdif icaqoes pr.ofundas na pr imit iva cstrutur a

tradic ic 'a l  e c ienica de Mogambique. Houve. 1lois.
desde muito cedo uma manifesta Jiversidade e

cruzamento,  quase l lunca resolv idos de maneira

harm6nica. de fen6menos culLurais dc or igem

v6r ia .  (  14)
Ora acontece Que o desenvolv imentc da l i tc-

ratura escr i ta mogambicana, no seu proccsso di-

ferencial .  t t lo har lm6nico'  cujas impl icaqoes de

ordem sccial nlo vamos aqui t l iscutir, pods assi-

nalar-se de forma assum^Ca ao ler-se a al)resen-

tagao da  fo lha  de  Poes ia  Msaho (15) :

<.contri l toclas as l lrevis6es e cotltra tcda

a expectativa temos neste monrcnto a cons-

ci€ncia de que a po6t ica de <msaho> n6o cons-

titui uma 
'corrdnte 

distinta e diferc:ncrarla

com raizes vincadamente moqambican'rs' Ca'

d a u m d o s p o e t a s a p r e s e n t a c l r l s ' 1 l o l ; s u i t l . d c
caracter ist icai  propr ias '  uns mais esponta-

neos. outros -"i" artif iciais, utts dorhinafos

ainda pela ess€ncia que glorif icou os da 'pre-

senqa' ,  outros inf tuenciados por escolas do

ap6i-guerra, dispostos a roubar ao tl inamico

da vida presente um rit lno novo para a sua

pcSt ica.  apenas um trago de uni [o cs amarra
- a descober'ta das inc6gn'tas que constttuem

a verdade do que na vida 6 forga de efeito

permanente. Mas o Qus nesta primeira folha

ievela ainda desencontro est6tico, fcrmal ou

expressivo, numa segunda ou terceira folhas

poderi tornar-se homog6neo e vir a definir
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uma forga resultante do contacto com os ele_
mentos nativos que hoje ainda formam uma
massa disforme, dependente e incolor.>

Esta heterogeneidade po6tica de certo modo
define os eixos fundamenfais da literatura mo-
gambicana, que se contrnuardo a revelar nas d6-
cadas.seguintes: uma poetica de eafiz social, lL
gad? is correntes neo-realistas, cuja divulgagio
se demarca em torno de figuras c<lmo Augusto
dos Santos Abranches, Afonso Ribeiro,. Viigilio
de Lemos, e uma outra de feigio mais universali-
zante e esteticamente relacionada com a <pre-
senea)>. Conv6m aqui assinalar a personali,Cade in-
fluente de Cordeiro de Brito e a actividade de
um grande poeta como Reinaldo Ferreira.

Se aparentemente esta falta de coesd,o con_
tribui nessa altura para a indefinigio do que
deveria ser a literatura mogambicani, resultir6
por outro lado proveitosa, na medida'em eue a
conviv€ncia, as tertilias, possiveis trocas Ae h-
vros e informagfi,o entre os virios escritores, com
preocupagggs est6ticas diversas, influen ciar6 a
curto e m6dio praz_os, estimulando uns e outros, e
vir5, a dar resultadod curiosqs no futuro. nomea-
damente xa quase rara poesia que se tem publi.
cado de _jovens poetas p6s-indep-end6ncia, como o
caso de.Luis Patraquim e Mia eouto.

Com efeito_ a produgflo liter6ria, posterior a
r97+ n6o 6 ainda significativa e tem vinclo a ser
feito fundamentalmente um trabalho de reedigf,o
ou compilagflo de textos escritos anteriormente
a essa data. Nesta medida como dimensionar, toda
a importarite produg5o literiria, marcada por di-
feren-tes cpg6es est6ticas, eue comegou a surgir
em }I,ogambique,.a partir da d6cada de 40, espa-
lhada por jornais, 

-revistas, 
suplementos 

'titer6.

rios ou em livro, ocasionalmente ?
Dar uma resposta significa a necessiria refor_

mulag5.o e adequag6o de um oonceito como <<mo-
gambicanidade> e_ a criagio dos apetrechos te6-
ricos para o estudo da originalidade do caJo mo.
garnbicano.

Ana Mafalda l.rlitn

NOTA:

. Lisboa, Janeiro/g4. COMUNICAQAO feita
para o I Col6quio Luso_Brasileiro de pro_
fessores Universihirios de Literaturas de
Expressflo portuguesa.

(l) <Paralelo 20>. n.., 9, Margo 1960, Beira.
(2|  Idem, p.  28.
(3)  Idem, p.  2b.
(4 )  Idem,  p .  25
(5) Manuel Ferreira, <l,iteraturas Africanas de Ex.press5o portuguesa>, Inst. Cultura por:tuguesa,

B. Breve, vol. 2, fSZi, p. Sg.
(6)  Idem, p.  BB.
(7)  Manuel  Ferrei ra,  <No Reino de Cal iban>, I  Se ara

Nova, 1g?5, p.  1g.
(8)  P' r  exemplo,  segundo p.  Laranje i ra,  ser6 de acor-

{o com 6 grau de <africanitladeD ou .o"Soi""i-
dadel dos poemas que os poetas ser6o inseridos
na poesia pr6_angolana ou na portuguesa. p.  L.
adianta unla definigdo de <angolanidader>: n"a.
presentagSo dos esquemas ideais, l iteriirios e for
mais de pensarnento e expressdo das tradiqOes e
culturas de Angola atraves de um cliscurso cujos
meios estil isticos transforrnem regionalmente oport,uguOs e util izem refer€ncias onom6sticas, geo-
griif icas, gentfl ic'as, sociais, hist6ricas, artisdtcis>,
<In Antologia da poesia pre-Angolana>, Ail;:
tamento, porto, F. tr2,

{9) Fernando Cri:!6u19,. <<Cruzeiro do Sul, a Norte,
Estudos Luso-Brasi le i ros>r I .  Nacional  _ C..  Moeda,
L i sboa ,  1988 ,  p .20 .

( 1 0 )  I d e m ,  p . 2 t .
(11) Jacinto do prado Coelho,  <Orig inal ic lade da Li .

teratura Portugu_esar>, I. C. portuguesa, B. Breve.
L i . sboa ,  1977 .  p .78 .

(12)

' ( 13 )

( 1 4 )

(  15 )

Salvato Tr igo.  <<Lrrancl ino Viei ra o Logotcta>,  Bra-
s i l ia  Ed. ,  Porto,  1981, p.  10.
T. .  B.  Honwana, <papel ,  lugar e fung5o c lo escr i -
tor) (In Tempn>, n.., 5g0, Novembro/gl, Maputo.
Ci tc-se parte de um poema de Rui '  Knopf l i ,
e lucidat ivo a este respei t t i ; /  . .  /V6cle as margens
barrentas, carnuda-s,/cio pfin9o6; a tristeza do.e
do Umbelfizi,/ it hora r]o anoitecer. Ouvi ent5o o
Lu-rior/cujo ltome evoca 9 lirie c,uropeu.,/e que
e l i r i ro cm -s3u nlanso murnrf r io.  /Ou o Rov, . :ma
acordando ex6t icas/ lembrangas c le velhos,  colo_
niais, /navios de rcda revolvenclo i iguas parc la-
centas, / ro land_o me.m6r ias is lAmicas de t rdf ico e
escravatura.  ( In <N{emdrr ia Consent ida>, I .  N.  _
C.  Moe  da  L i sboa ,  1982 ,  p .  115 .
<<Msahrr> L.  I \4arc1rcs.  19i- .2 n."  In ico.  (edi tores.
V.  Lemos, D.  .Azcveclo,  R.  F 'erre i ra)


