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Sonhos, paisagens e mem6rias 
na poesia mo~ambicana 
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Resumo 

A poesia morambicana contemporanea opera com 
residuos de sonltos, desejos, sentimentos, paisa
gens e memorias que resistiram as gtlerras e re
sistem, Itoje, a novas pressoes sociais e politicas. 
Se durante as tempos das lutas pela libertariio, 
lima significativa parcela dos poemas produzi
dos se fez arma ideologica de combate ao 
colonialismo, atualmente, as discursos poLiticos 
se revelam sob formas diversas, apresentando 
outras maneiras de resistir. 

Palavras-cltave: sonltos, memorias, paisagens, 
poesia morambicana 
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°A poesia recompoe cadn vez mais arduamente a universo 'magica' 
que as novas tempos renegam." (BaSI, 1983, p. 150) 

Ao observarmos 0 con junto da poesia mcx;arnbicana contemporanea, 
verificarnos que, em grande parte, essa prodw;ao poetica dos liltimos vinte 
anos opera com residuos de soooos, desejos, sentimentos, paisagens e 
mem6rias que resistirarn as guerras e resistem, hoje, a novas press6es sociais 
e politicas. Se, durante os tempos das lutas pelaliberta~ao, uma significativa 
parcela dos poemas produzidos se fez arma ideol6gica de combate ao 
colonialismo, atualmente os discursos poeticos se revelarn sob formas diversas, 
apresentando outras maneiras de resistir. Segundo 0 critico brasileiro Alfredo 
Bosi, 

a resistencia tern muitas faces. Ora prop6e a recuperac;ao do 
sentido comunitario perdido (poesia mftica, poesia da nature
za); ora a melodia dos afetos em plena defensiva (lirismo subje
tivo); ora a critica direta ou velada da desordem estabelecida 
(vertente da satira, do epos revolucionario, da utopia) (BaSI, 
1983 p. 142-145). 

Estudiosos da literatura de Mo~arnbique, entre os quais Fatima 
Mendon~a, Ana Mafalda leite, Louren~o do Rosano, Matteo Angius, Gilberto 
Matusse, Francisco Noa, sao unilnirnes em apontar duas vertentes esteticas 
caracterizadoras do sistema poetico mo~arnbicano, as quais, se tomarnos a 
classifica~ao de Bosi acima mencionada, notamos que correspond em, 
respectivarnente, ao que 0 critico brasileiro denominou "poesia de afetos, do 
lirismo subjetivo" e "poesia da utopia, do epos revolucionario"; 

, 1- uma, que exprime urn lirismo individual, que se faz espac;o 
de afirmac;ao da poesia, eximindo-se de comprometirnentos 
politicos ou ideol6gicos, exprimindo, mesmo assim de forma 
oblfqua, mas nao menos profunda, preocupac;6es existenciais 
nos rnais variados nfveis. Aqui, a figura emblematic a e, 
inquestionavelrnente, Rui Knopfli; 

2-a outra, inserida nurn projecto e nurn desiderato rnais arnplo 
de afirmac;ao colectiva, em que se reivindicam raizes culturais 
negro-africanas, instituindo uma poesia prograrnatica e data
da de protesto e denuncia, em que se observa uma crescente 
contamina<;ao politico-ideol6gica (NOA, 1998, p. 39). 

Iniciando nossa reflexao acerca da lirica mcx;ambicana contemporanea 
a partir da publica~ao dos livrosMon(ao(1980), de Luis Carlos Patraquim, e 
Raiz de Orvalho (1983), de Mia Couto, nos quais a maior parte dos poemas 
substituiu 0 tom engajado da poetica de combate por umlirismo intirnista, 
constatarnos, principalmente desde esse momento, uma predisposi~ao para 
a supera~ao da poesia de contelido revolucionario, centrada em utopias 
politico-ideoI6gicas. Nao podemos deixar de referir, entre tanto, que, nesse 
periodo, devido a euforia pelaIndependencia recem-conquistada, aindahavia 
condi~6es propicias a uma produ~ao literaria celebrat6ria dos her6is 
nacionais e da patria liberta. Data dessa epoca a edi~ao daPoesia de Combate, 
cujo volume 3, publicado pela FRELIMO em 1980, reunia poemas que 
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versavam sobre essa tematica social, em rela\ao it qual nao se mantiveram 
totalmente imparciills ate alguns dos novos poetas. Essa adesao coletiva era, 
na altura, perfeitamente justificavel, tendo em vistanao s6 0 clima da vit6ria 
e daliberdade que a todos contagiava, como 0 teor dos poemas que faziam a 
catarse das feridas ainda recentes da hist6ria. Mas, a par dessa ambiencia 
epica, com~avam a se esbQ\ar outras tendencias esb~ticas. No campo cultural, 
surgiramrealiza\Oes - a edi\ao da col~ao Autores Mo\ambicanos do INDL, 
a ii.mda\ao em 1982 da Associa\ao de Escritores Mo\ambicanos, a cria\ao 
de paginas literarias, entre as quills, 0 suplementoLiteralura e Aries do lornal 
Noticias, a pagina Aries e Lelras do semanario Domingo, a Gazeta de Aries e 
Lelras do semanario Tempo, a pagina Didlogo do lornal Didrio de MOfambique 
da Beira, coordenada por Heliodoro Baptista - que propiciaram uma 
mudan\ana vida literaria do pais. Principiava a se formar uma consciencia 
emrela\ao aos danos causados pela guerra, 0 que Mia Couto ja denunciava 
em paemas escritosnos anos 70, nos quills alertava para 0 fato de" os quarteis 

. terem adoecido e a poesia ter perdido a pr6priamedida", apontando para a 
utgencia de serem reinventados os sonhos e desejos interditados pelo longo 
tempo de opressao: 

[ ... J 0 tempo em que vivo 
morre de ser ontem 
e e urgente inventar 
outra maneira de navegar (COUTO, 1993, p. 312 -313). 

Buscando outros ritmos, pulsa\Oes e novos ventos literanos, Mia Couto 
e Patraquim reativaram, na cena literaria mo\ambicana do inicio dos anos 
80, umapoiesis de cariz existencial, preocupada nao s6 com as emo\oes 
interiores, mas com as origens, com as paisagens do presente e do outrora, 
com 0 pr6prio fazer poetico. Rebelando-se contra paradigmas literarios 
articulados peloetJws revolucionario, evidenciaram como, emrazao destes, 
muitos dos cidadaos mo\ambicanos se encontravam despojados de suas 
singularidades. Defensores de uma dic\ao poetica subjetiva, fizeram ponte 
entre o antigo lirismo e odeChamlll (que despontaria em 1984),comprovando 
que" a poesia lirica sempre arriscou em Mo\ambique" (Couro, M. apud 
WHITE, 1992, p. 9). 

Mia Couto, atraves dametafora da "raiz de orvalho" -" gota tremula, 
raiz exposta" - , corporizou 0 cerne de sua poiesis, tributaria, em alguns 
aspectos, do cotidiano de poesia vivenciado com 0 pai, 0 poeta Fernando 
Couto, cujo lirismo - como 0 de Fonseca Amaral, Rui Knopfli, Gl6ria de 
Santana, Virgilio de Lemos, Reinaldo Ferreira e outros mais - havia 
anteriormente ultrapassado tambem os angulos redutores e limitados do 
panfletarismo literano, emboranao se houvesse eximido de fazer criticas as 
arbitrariedades da censura e do poder. 

A poesia de Luis Carlos Patraquim tambem dialoga com a de 
representantes do antigo lirismo mQ\ambicano. No paema "Metamorfose", e 
visivel a intertextualidade tecida com conhecidos versos de Jose Craveirinha, 
conforme ja assinalaram varios estudiosos da sua poesia: 

quando 0 medo puxava lustro a cidade 
eu era pequeno 
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ve la que nem casaco th1ha 
nern sentimento do mundo grave 
ou lido Carlos Drummond de Andrade [ ... ] 

mas agora morto Adamastor [ ... ] 
falemos da madrugada e ao entardecer 

porqueamon<;aochegou (PATRAQUIM,1980,p.17). 

Embora anuncie a "mon~ao" e a "morte do Adarnastor", metilloras da 
Independencia e do fun dos tempos coloniais, 0 poema, convocando versos 
deCraveirinha e Drummond, procura exorcizar 0 medo, hii secuIos instalado 
em Mo~arnbique. Consciente das mutila~6es fisicas e mentais sofridas por 
grande parte do povo, 0 sujeito lirico adverte-como tambem observarnos em 
poemas de Mia Couto - para a premencia de se restaurarem as emo~6es 
individuais bloqueadas pelos anos de arbitrio exacerbado, exaltando, entao, 
a importancia de cantar 0 arnor, 0 desejo, os sonhos, a imagina~ao. 

Desde 0 primeiro livroMon¢o ate os mais recentes, Patraquim envereda 
por urn percurso fundado no exercicio da metapoesia e no jogo onirico da 
linguagem. Apresentando 0 dominio de modemas t€cnicas do verso, trabalha 
intertextualmente com palavras e imagens, fazendo contracenarem vozes 
artisticas representativas tanto da literatura e da pintura mo~arnbicana, como 
das artes universais. Assim, Rimbaud, Chagall, Neruda, Picasso, Drummond, 
Jose Craveirinha, Rui Knopfli, Malangatana Valente, Roberto Chichorro, entre 
outros, comp6em 0 quadro dialogico dessa poetica quevai alem do merarnente 
regional, it procura de lUn sentido transnacional para a arte. 

"Sonhando urnM~arnbiquemais verdadeiro que arealidade, porque 
inventado pelaintensidade do sonho"(LISBOAapud CHICHORRO; LEITE; 
P ATRAQUlM, 1992, p. 5), apoiesis.de Patraquim, em estilo estilha~ado, pinta 
o pais de forma alegorica, fazendo demincias, por intermedio de imagens 
dissonantes que desautomatizarn os habituais sentidos. 0 onirico se oferece, 
assim, como caminho de busca da identidade esfacelada. Tarnbem 0 oceano 
faz parte dessa trajetoria do eu-lirico ao encal~o das origens. Atraves de lUna 
viagem surreal, acorda fantasmas que vagueiarn pelo Indico e se cruzarn, no 
chaobanto,comasheran~asarabes,indianasedasetniasnegrasdocontinente. 
Sob a pena aguda e critica dos versos, trama e destrama a rede textual, 
desvelando mUltiplas facetas dahistoria de M~arnbique. Por intermedio do 
recurso it metalinguagem constante, 0 discurso se erotiza; a plasticidade 
verbal se intensifica e a poesia se transforma em paixao, em "escrutinio de 
lUn sexo fundo com palavras", no dizer do proprio poeta. 0 vento, 0 mar e os 
sonhos tomarn-se semas recorrentes. 0 Amor, a Mulher, as paisagens aereas, 
maritimas, insulares passam ahabitar seus poemas, 0 que alias nao e urna 
novidade, pois temas e cenarios como esses tambem tambem podem ser 
detectados nao so na poesia de Mia Couto, mas na de varios poetas mais 
antigos - Virgilio de Lemos; Jose Craveirinha, com seus belissimos poemas it 
Maria; Gloria de Santana; Rui Knopfli; Fernando Couto; entre outros- e na 
das gera~6es contemporaneas, conforrne mostraremos adiante. 

Evidente e, portanto, a importancia da transi~ao efetuada pelas 
poeticas de Patraquim e Mia Couto. "Quer refazendo zonas sagradas que 0 

sistema profanou (0 mito,o rito,o sonho, ainfancia, Eros), quer desfazendo 0 

sentidodopresenteemnomedelUnalibera~aofutura" (BOSI, 1983, p.I46),o 
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lirismo praticado no inicio dos 80 abriu espa~o favonivel as tendencias 
esteticas apresentadas pela revista Charrua - criada por Juvenal Bucuane, 
HeIder Muteia, Pedro Chissano-, a qual conquistou outros adeptos, entre os 
quais Eduardo White, cuja obra e, atualmente, reconhecida nao so em 
Mo~ambique mas tambem em meios literanos estrangeiros. 

Uma parte da poesia de Chamta se caracterizou por urn "lirismo de 
afetos", Cl~O discurso literariamente elaborado funcionou como antidoto aos 
sloganspoeticos dos tempos guerrilheiros. Arevolu~ao deixou assirn de ser 
tema e passou a se manifestar no campo formal da constru~ao dos proprios 
poemas, tecidos emlinguagem de apuro e esmero estetico. Esses foram, em 
linhas gerais, os principais vetores da revista, a qual, entretanto, em seus oito 
mimeros publicados entre 1984e 1986, apresentou um certo ecletismo, tendo 
em vistanao ter chegado a definir urn projeto Unico, abrigando perspectivas 
varias e plurais, coincidentes, apenas, quanta a op~ao por umintenso labor 
metaforico dos versos, a recusa de uma poetica engajada e a afirma~ao de 
umalirica voltada para os meandros subjetivos da alma humana. 

. Na poesia de Eduardo White - uma das referencias obrigatorias para 
quem estuda a Gera~aoCham/a -, esta presente a preoCllpa~aO com as origens. 
Hinessa procura 0 desejo de reencontrar a propria face e a do pais. 0 st~eito 
lirico, em via gem interior, almeja reescrever poeticamente a sua historia e a 
de M~ambique. Umahistoria escrita por um amor diversificado: pela arnada, 
pela terra, pela propria poesia, e que visa a apagar as marcas da guerra. A 
procura de Eros, 0 eu-poetico elege como ponto de partida a Ilha de 
M~ambique,lugarmatricial, onde, antes de Vasco da Gamala ter aportado 
em 1498, os arabes tambemhaviam estado desde 0 seculo VII, tendo levado 
do continente para a ilha negros de etnia macua, cujas tradi~6es e lingua 
tambem ficaram inscritas no irnaginario insular. Sob a.sugestao erotizante 
do Indico, a voz lirica evoca a insularidade prirneira - como fizeram antes 
dele outros poetas como, por exemplo, Patraquirn - ,captando as mUltiplas 
raizes culturais presentesno tecido social mo~ambicano, Clljaidentidade, no 
decorrer dos seculos, se fez mesti~a. Os temas do mar, das ilhas, das praias 
sao tambemfreqiientes em vanos poetas do passado, entre os quais Virgilio 
Lemos, Gloria de Santana, RuiKnopfli: 

Mas retorno devagarinho as tuas ruas vagarosas, 
caminhos sempre abertos para 0 mar, 
brancos e amarelos filigranados 
de tempo e sal, uma lentura 
bramane (au mw;ulmana?) durand a no ar ... (KNOPFLI apud 
SAUTE; SOPA, 1992, p. 35). 

Nesses versos, Knopfli assinalima ilha a presen~a do Oriente, cujas 
marcas, contudo, nao somente existem ali, mas em outras regi6es 
m~icanas, temaexploradopor Eduardo White emseu Ultimolivro Janela 
para Oriente(1999). Outros poetaslouvaram aIlha de M~ambique, charnada 
inicialmenteMuhipiti, cujas paisagens e monumentos, C')!!tO "lugares da 
memoria", guardam diferentes heran~as culturais irnpressas nas fortalezas 
portuguesasenasnaves moiras. Orlando Mendes lembra que ''Poraliestiveram 
Cam6es das arnarguras itinerantes / e Gonzaga da Inconfidencia no desterro 
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emladooppsto" (KNOPFUapudSAUrE;SOP A, 1992, p.39). Virgilio de Lemos 
(apud SAUTE; SOP A, 1992, p. 76),nopoema" A Fortaleza e oMar",avivoua 
lembran~a desse local e, pela medita~ao, buscou esconjurar" os fantasmas e 
paradoxos" da hist6ria "de cobi~a" que ultrajararn 0 chao insular: 

o tempo quebrado invade 
o canonizado Iugar e 0 Arnor 
deixa-se viver, Eros, talvez mar 
desta reflexiva via, medita<;ao. 

Vern, pois, de longe, esse vies er6tic(}-arnoroso que perpassa pela poesia 
de vanos representantes de Charrua.Erotismo visceral, temura e musicalidade 
foram "os materiais de amor" usados pelos poetas, principalmente por 
Eduardo White, 0 qual tecesua poetica,refletindo tamb€msobre anecessidade 
de 0 povo m~arnbicano recuperar a dignidade de urna vida mais hurnana: 
"Felizes os homensl que cantarn 0 arnor. I A eles a vontade do inexplicavel 
I e a formadubia dos oceanos". (WillTEapud SAUTE, 1993, p. 88). Nesses 
versos, a metafora marinha assinala a dubiedade de uma identidade 
problernatica, porque engendradana encruzilhada de dois oceanos: 0 Indico 
que banha 0 litoral do pais e serviu a rota oriental dosmercadores arabes e 0 
AtJantico que,embora distante, a ocidente, trouxe as caravelas e 0 irnaginano 
lusitano. Eduardo White, apesar de cantar 0 arnor, nao esquece as quest6es 
sociais, mostrando 0 luto que sufoca Maputo, depois de tantos anos de 
combates e lutas: "Arnor! I Os nossos mortos estao apodrecendo pelas mas 
Ie ha urna tristeza omada que entre as maos leva urn alamo." (WillTEapud 
SAUTE, 1993, p. 88). Tentando expurgaressahist6riadesangueeviolencia, 
sua poesia busca reencontrar "as raizes do afecto" (WHITE apud SAUTE, 
1993, p. 76) e p misterio da pr6pria vida. Ap6so trajeto pelas aguas maritimas 
de Amar sabre a indica, 0 seulirismo,nos livros seguintes, adota 0 caminho do 
Arnor e dos SOMOS, al~andov60 atraves das asas da poesia. Antes de White, 
outros poetas, conforme ja referirnos, assurniram esse vies lirico-arnoroso, 
fazendo dos sentimentos umaforma de questionarnento da realidade, como 
evidenciarn os versos de Heliodoro Baptista: "Impugnados somos,! mas de 
temurasubversiva" (BAPTlSTAapudSAUTE, 1993, p.176). 

o motivo onfrico foi tambemrecorrente em vanos outros momentos da 
lirica m~arnbicana. Virgilio de Lemos,nos anos 50, adotou em seus versos 
irnagens surreais; Patraquirn, bern depois, retomou essa vertente,nurna dic~ao 
mais agressiva e conhmdente. Mia Couto associou 0 SOMO - "semente a 
engravidar 0 tempo" - ao poder de rea~ao do ser hurnano. Ana Mafalda Leite 
referiu pesadelos que Ihe ficararn na mem6ria de Mo~arnbique: "VeMo de 
urn pais de SOMO I de uma verdade tao pura I que ate mete medo. 
(CHICHORRO; P ATRAQUIM; LEITE, 1992, p. 65). 

Seguindo vies semelhante, algtms dos poetas deChamladefenderarn 
urn fazer literano que de novo facultasse 0 direito aos SOMOS, compreendidos 
estes como estrategias de resistencia cultural, como elementos propulsores 
da irnagina~ao criadora e dos desejos reprimidos. Em entrevista a Michel 
Laban, Eduardo White (apud LABAN, 1998, v. 3, p.1l92-1l93) afirma: "Eu 
acho que os nossos paises, hoje, sao os grandes cacos e os pequenos cacos 
dos SOMOS que eles partirarn ontem. SOMOS ir-re-cons-ti-tu+veis, durante 
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muitos, muitos anos".No entanto, 0 proprio White declara, a seguir, que 
sonhar consiste emreagir a tudo que e decepcionante. Por isso, trans£orma 
sua poesia em" engenharia de ser avee ciencia de voar". Para ele, "voar e nao 
deixar morrer amlisica, a beleza, 0 mundoee tambem£azerporescreverhldo 
isso. Nada pode ser mais deslurnbrante que esta relac;ao com a vida e por 
essa razao me obstinarn as avese me es£orc;o por querer se-Ias." (WHITE, 
1992, p. 29). 0 sujeitopoetico temclareza de que "as imagens fundarnentais, 
aquelas em que se engaja aimaginac;ao da vida, devemligar-se as materias 
elementares e aos movimentos fundarnentais. Subir ou descer- 0 ar e a terra 
-estaraosempre associados aos valores vitais, a expressao da vida, a propria 
vida." (BACHELARD, 1990, p. 270). 

0" £ascinio das asas" e outro tema que vern do antigo lirismo, com 
poetas como, por exemplo, Virgilio de Lemos,Fernando Couto, entre outros, 
e passa pelas gerac;6es mais jovens. Em Heliodoro Baptista, cujo percurso 
poetico se iniciounos anos 70 - antes, portanto, de Eduardo White -, tarnbem 
estao presentes metaforas aladas, assim como 0 discurso amoroso e a 
metalinguagem, tendencias existentes em poetas ligados a Charma e em 
alguns que surgiram paralelamente a revista ou depois de ela se ter 
extinguido. 

Urn outro poeta deCharrua que tarnbem trabalha artesanalmente 0 

verso, na linha de Knopfli, Heliodoro Baptista e White, e Armando Artur. 
Tarnbemadepto do vies das emoc;6es, canta os sonhos, as asas, a Mulher e os 
desejos, principalmente no seu primeiro livro, Espelho dos Oias (1986). No 
segundo, 0 Hdbito das Manhiis, (1990) se volta mais para as paisagens 
interiores, buscando a memoria das origens e a cosmicidade dos elementos 
danatureza: 0 sol, as aguas, a ltiz, a terra, a maresia. Em seu terceiro titulo, 
Estrangeiros de Nos Pr6prios (1996), embora continue insistindo em captar 0 

"habito das manhas" e 0 flutuar das nuvens, percebemos nele uma 
desterritorializac;ao dos antigos sonhos. Melancolico, "com 0 azul absurdo 
deste dia", escreve versos a Rui Nogar!, cuja poesia, marcadarnente utopica, 
sonhara com urn mundo diferente. Em exilio no seu proprio tempo e espac;o, 
o eu-lirico, "acocorado como urn escriba", £az opc;ao por lUna assumida 
intertextualidade com Rui Knopfli: 

PeloDever 
De resistir e caminhar 
Pelos destroc;os danossa utopia, 
Eis-nos aqui de novo, acocorados, 
Aqui onde 0 tempo para 
E as coisas mudam (ARTUR, 1996, p. 53). 

Fatima Mendonc;a, re£erindo-se a esse poeta, elogia-lhe a qualidade 
poetica, a qual se caracteriza pela dialetica entre urn constante inovar do 
presente e urna nitida continuidade emrelac;ao ao passado literfuio: 

[ ... J a poesia de Armando Artur nao surgiu isolada e constituiu, 
com a promessa que ja era inegavelmente Amar sobre 0 indico 
de Eduardo White (1984), uma amostra do potencial estetico da 
geraC;ao p6s-independencia, que nao se furtava a uma heranc;a 
litera ria particularmente rica e variada, e que circulava entao 
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ern torno da Associa<;ao de Escritores Mo<;ambicanos e da Re
vistaCharrua." (MENDON<;:Aapud KADIR, 1997,p. i). 

Helder Muteia, um dos idealizadores de Chamta, segue tambem essa 
via da artesania poetica; nao deixa, no entanto, de acusar as mentiras e as 
falsidades do seu tempo, demmdando a fome que aRevolu~aonao resolveu. 
Afirma 0 sentido humano da existencia e a metalinguagem dos versos, 
reclamando para dentro destes "0 esperma" do verbo criador: "Hoje tambi>m 
se exige que os poetas sejarnhomens? Que fecundem pao epolvora no orvalho 
das palavras." (MU1EIAapudSAUTE, 1993, p.l54). Outropoetafundador 
de Chamta, Juvenal Bucuane, embora ciente do "medo ainda presente nos 
rostos dos homens", nao revela tanta desesperan~a em sua poesia. 
Transforma esta em "raiz e canto" , voltando-se para 0 chao de suas raizes e 
paraamelodiadeseuspoemasqueimaginam,ainda,diasmelhores:"Criemos 
umacan~ao,homens/ Que nos eleve do torpor!/ Ominuto quevem? Deve 
ser de esperan~a e certeza/ minuto de firmeza/ cantaremos sobre 0 medo 
[ ... ]!" (BUCUANEapudSAUrn, 1993, p. 257). 

Essa poesia de sonhas e artefato verbal que marca a produ~ao de vanos 
poetas deChamta guarda la~os com a de Virgilio de Lemos, um dos criadores, 
em 1952, de Msaho, que teve 0 papel vanguardista de inserir a lirica 
mo~arnbicananuma outra respira~ao, propondo a liberta~ao dos canones 
coloniais que regiam a literatura da epoca. Embora preocupado com as 
injusti~as etnicas e sodais, 0 lirismo de Virgilio nunca se restringiu a denUnda 
social. Buscou sempre os horizontes daliberdade, dando livre expressao aos 
desejos e as duvidas existenciais. Sintetica e fragmentaria, sua escritura 
poetica perseguiu 0 indizivel, os instantes fugazes de revela~ao, cfunplices 
da Beleza e daArte. Com versos drrtos,incisivos, com uma escritaautomfitica, 
libertadora do subconsciente, com metaforas imprevistas, imagens surreais, 
os poemas virgilianos procurarn flagrar as fulgura~6es do Eros primordial, 
os labirintos eroticos do fazer poetico. Esse erotismo assinala a presen~a de 
um "barroco estetico" que, segundo 0 proprio poeta, perpassa por todo seu 
lirismo. Erotismo, enquanto atividade puramente ludica: jogo, perda, 
abundanda, prazer, excesso, desperdido, gozo. Odescentrarnento dosujeito 
poetico, percebido pelos varios heteronimos com que 0 poeta assina seus 
versos, estilha~a os varios "eus" liricos que se buscarn em constantes volutas, 
encontrando-se e perdendo-se em movimentos elipticos proprios desse 
barroquismo que se assemelha ao de Severo Sarduy: "barroco da transgressao, 
da ruptura com 0 Logus colonial." 

Mas Charrua nao apresentou apenas esse tipo de lirismo. 
Conforme ja comentarnos, foi uma gera~ao um tanto ecietica. Encontramos 
nela, alem dos vetores poeticos de recupera~ao dos sentidos humanos, 
subjetivos, 0 da cutica direta ou velada que se manifesta atraves da satira e 
da parOdia. Filimone Meigos e umdos representantes dessevies. Sua escrita 
"personifica 0 lirismo mais inconformista, mais irreligioso, e mais iconoclasta 
desta gera~ao literaria, em permanente desafio aos poderes instituidas." (NOA, 
1998, p. 48). A veia sarcastica de sua lirica encontra fundarnento, nao obstante, 
em vozes poeticas anteriores que se caracterizaram por uma critica corrosiva 
e acid a, entre as quais: Grabato Dias, Rui Knopfli, Craveirinha, Luis Carlos 
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Patraquim. A poesia de Meigos nao foge, entretanto, ao subjetivismo. 56 que 
opera em outra dire~ao, dando a temas como 0 Arnor um tratamento 
carnavalizador. No poema "Poemakalachinilove", por exemplo, a ir6nica 
alusao akalashnikojf, arma sovietica dos tempos da guerra, alegoricamente 
faz uma denUncia a ortodoxia marxistaleninista que reprirnia as emo~oes 
individuais dos cidadaos em prol da valoriza~ao dos sentimentos patrioticos. 
Atraves desse "humor amaro", que nos lembra 0 do poeta brasileiro Carlos 
Drummond de Andrade, quando canta "0 Homem, bicho da Terra", oeu
lirico nao deixa, a par da ironia utilizada, de reverenciar existencialmente 0 

serhumano, ouseja, 0 "BICHOHOMEM": 

N6s somas nada mais senao a exacta rnedida Homens 
quer dizer feitos sine qua non mistela de emo,6es 
mon,6es na hip6fise que controlam todas as fun,6es 
de ANA e METABOLISMO [ ... ] 
N6s somas homens: ElCHO HOMEM (MEIGOSapud SAUTE, 
1993, p. 130). 

Francisco Noa (1998, p. 63-73, 88), emA Escrita Infinita, evidencia 0 

jogo intertextual efetuado, a partir do vies da distopia, pela poesia de Filimone 
Meigos em rela~ao a de Craveirinha e a de Patraquim. Com uma acidez 
semelhante it do paladar das "Saborosas Tanjarinas d'Inhambane" e uma 
agressividade alegorica na linha da Elegia Carnivora de Patraquim, a poetica 
de Meigos encena a consciencia tragica de urn tempo onde a violencia continua 
a oprimir e no qual nao mais cabem as messifuticas certezas. Noa tambem 
aponta nos poemas de Filimone - chamando aten~ao para 0 fato de ser este 
poeta um "leitor confesso de Mangas Verdes com Sal" - uma clara 
intertextualidade com Knopfli:, em termos de ceticismo e iconoclastia. Fica 
evidente, desse modo, que 0 lirismo de Jose Craveirinha e 0 de Rui Knopfli 
nunca deixaram de estar presentes na poesia das gera~6es que os sucederam. 

Com longa trajetoria, iniciada nos anos 50 e vinda ate hoje, no 
caso de Craveirinha, e ate 1997,no de Knopfli, a poesia desses "Mestres" 
integra tambem, a nosso ver, 0 painel atual da lirica mo~ambicana. Nao 
havendo condi~6es de aqui abordarmos toda a obra desses poetas, decidimos 
fazer referencia apenas aos seus Ultimoslivros. EmO monhi das cobras (1997), 
Knopfli tra~a a cartografia da memoria fragmentada, depois do prolongado 
exflio dentro e fora do pais onde nasceu. Revisita os lugares de infilncia, a 
geografia africana e a historia de M~ambique. Como afirmou Francisco Jose 
Viegas no Prefacio a esse livro, neste estao presentes as questoes centrais da 
poetica de Knopfli: "a extraterritorialidade, 0 nao pertencer a urna patria, a 
colisao obrigatoria e inevitavel com uma linguagem pura, rectificada, 
censurada. Mo~ambique e a dor e 0 deleite transportado nessa bagagem de 
exilado. Exilado por dentro e por fora" (VIEGASapud KNOPFLI, 1997, p. 
16). Concordamos com a opiniao de que sua poesia "criou urn territorio, urna 
geografia e urna ortografia proprios, urna orografia sentimental e afectuosa." 
(VIEGAS apud KNOPFLI, 1997,p. 17). Conquanto tenha sido acusado de 
desenraizado e apatrida, vemos que Knopfli e um poeta de muitas patrias. 
N a opiniao de Francisco N oa, 0 monht das cobras talvez seja uma forma de 
Ruimostrar" que teme tevesempre urna patria" (NOA, 1998, p. 98). Dividida 
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em tres partes- "Os Nomes e os Lugares"," As Estatuas" e "0 Desterro"-, 
essa obra faz urn inventirio 000 s6 das paisagens e das lembran<;as biograficas 
do autor, mas da trajet6ria literiiria do poeta. Apesar de 0 monhe das cobras 
nao apresentar a intensa artesania poetica da lingua gem caracterizadora 
dos demais livros de Knopfli, traz a mem6ria do passado e, por intermedio 
das "arestas cortantes da ironia", tambem urna lucida critica em rela<;ao ao 
outrora vivido em Mo<;ambique. E, pois, como artefato, cicatriz e mem6ria 
que a poesia de Rui Knopfli permanece, inspirando outras gera<;6es que se 
rendem a beleza de seus versos. 

Outra figura emblematica, cultuada ate entre os novissimos 
poetas da decada de 90, e J os<' Craveirinha, cuja obra - condecorada em 1991 
com 0 Premio Cam6es-, atravessa diversas gera<;6es, apresentando viirias 
fases: a neo-realista, a danegritude e da "mo<;ambicanidade", a anticolonial, 
a do lirismo amoroso nos celebres poemas a Maria, a dos tempos dist6picos. 
Como ja explicamos,nao focalizaremos todos os seus livros-Chigubo (1964), 
Canticoa un Diode Catrame (1966), Karingana ua Karingana (1974), Cela 1 (1980), 
Maria (1988), Babalaze das Hienas (1997)-,mas, apenas, a (tltimo,cujos poemas 
"falam" de urn tempo de sangue e horror, alertando, ceticamente, para a 
morte que amea\a os mo<;ambicanos, a quem, com ironia, 0 eu-lirico chama 
"mo<;ambicanicidas": 

Das incurs6es bern sucedidas aos povoados? 
Sobressaem na paisagem[ ... ] 
Tabuadas e uns onze 
- ou talvez s6 dez -
cadernos e urn giz 
esp6lio das escolas destruidas. 
Sobrevivos mo~ambiquicidas 
Imolam-se mescladosno infuturo (eRA VEIRINHA, 1997, p. 52). 

Urn dos tra<;os mais representativos de sua poesia - a narrativida
de -, encontra-se tambem emBabalaze das Hienas, onde, como emKaringana ua 
Karingana,hii a presen\a de urn poeta-narrador. 56 que, emBabalaze, 0 poeta
griot nao conta mais as antigas l:endas da terra, porem os tristes casos que 
assolam 0 pais destruido pelas guerrilhas iniciadas ap6s a Independencia. 
Em linguagem disf6rica, ironica, expressionista, narra 0 medo instalado na 
cidade de Maputo, enfocando, principalmente, as classes sociais mais 
atingidas pela violencia: "Gente a trouxe-mouxe da rna sorte? Calcorreia a 
patriaasilando-seonde/ ooocheireabafo/ de bazucadas." (CRA VEIRINHA, 
1997, p.ll). 

Esse dramiitico clima de desencanto, particularmente acentuado entre 
1982 e 1994, e tambem encenado por poetas - alguns dos quais surgidos 
paralelamente a revista Charrua; outros, urn pouco antes ou depois - , que 
desenvolvem projetos poeticos individuais, como e 0 caso de Nelson Saute', 
Afonso dos Santos3, Gulamo Khan4, JUlio Kazembe', Eduardo Pitta6

, entre 
muitos outros. 

Em virtude de, neste artigo, nao haver espa<;o suficiente para urn 
inventirio completo de todos os poetas que escreveram ap6s a lndependencia, 
nem para uma analise mais profunda de suas obras, optamos por mencionar 
alguns dos que operam, recorrentemente, com as tematicas do sonho e da 
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mem6ria. Entre estes estao varios cuja decep~ao pela falencia do projeto 
revolucionario os levou a consciencia da "patria dividida", metaiora usada 
por Nelson Saute para definir 0 dilaceramento do pais. Estepoeta, como 
outros contemporaneos dele, buscou dar vazao aos sentimentos, 
desafivelando os sonhos, mesmo que ainda "drapejassem no cara~ao do 
luto", pois sonhar, em decorrencia do longo periodo de lutas, era a "Unica 
hip6tese de viajar. Era como se 0 sonho fizesse a substitui~ao, a sublima~ao 
desta via gem impossive!, uma vez que as estradas tinham sido mortas" 
(COUTO, M. apud LABAN, 1998, v. 3, p. 1036). 0 sonho, propulsor de 
percursos imaginarios, era, desse modo, uma das vias que conduzia ao 
outrora, onde se encontravam esgar~ados alguns tra~os culturais resistentes 
a domina~ao colonial e as guerras. 0 onirico, portanto, para esses poetas, 
nada tinha de evasao, sendo ao contrario uma for~a geradora do despertar 
politico. Agindo no sentido de retirar Eros dos escombros e minas, buscava 
exorcizarpoeticamente a violencia que transformara amorte em algo negativo, 
na medida em que impedira os rituais dos 6bitos e deixara os cadaveres 
apodrecerem nas mas ou serem enterrados em covas coletivas: 

Na ignominia noticiada pelos jomais 
esta consentida mem6ria dos mortes 
para sempre insepultos 
porque nao existe vala comum 
para os gritos da mulher 
rasgada a baioneta 
numa manha inocente (SAUTE, 1993, p. 63). 

Com a consciencia de que os "sonhos faram mutilados", 0 lirismo 
proposto por Nelson Saute recria elementos matriciais da cultura ultrajada. 
Como Knopfli, Virgilio de Lemos, Patraquim, White, entre outros, Saute 
tambem canta a mitica Ilha de Mo~ambique: "mulher de m' siro feiti~o do 
Oriente", que "adormece n? cora~ao dos poetas" (SAUTE, 1993, p. 54). 
Encharca-se tambem do mar Indico, alegorizado peIo "orgasmo das ondas", 
para recuperar as pulsoes do desejo no corpo da pr6pria poesia. Em poemas 
seus ha nitida intertextualidade com poetas anteriores: Rui Knopfli, Sebastiao 
Alba, Luis Carlos Patraquim. Pires Laranjeira (1995, p. 324) interpreta 0 titulo 
A Fatria dividida como uma clara alusao aA Noite dividida, de Sebastiao 
Alba', outra voz paradigmatica queperpassa tambem pela liricamais jovem, 
passando a esta 0 prazer estetico de perseguir metaiaras originais: "Onde 
uma palavrafaz esquina, I enveredo par outras" (ALBAapud SAUTE, 1993, 
p.393). Emdire~aosemelhante,Saute opta por uma "escritahieroglifica", ou 
seja, aquela que desvelainquieta~ao e gozo ante 0 pr6prio fazer poetico: "0 
acerado gume das palavrasl fere-me a polpa dos dedos Ina solidao do offcio" 
(SAUTE, 1993, p.16). Em um de seus poemas," A Secreta Angustia", e 
recorrente 0 uso da metalinguagem; nesse texto, a imagem da introspec~ao, 
expressa visualmente pelo verbo "curvar" e pelo sintagma "descoberta de 
mfm", traduz a solidao do eu-lirico curvado como "um escriba I a distancia 
acocorado" (SAUTE, 1993, p.15), emintencional dialogo com Rui Knopfli. 
Seguindo a linhagemde apuro do verso, a poesia de NelsonSaiite assume 0 

pacto-comooutrospoetastambemofizeram-deatualizarumadasvertentes 
mais significativas do sistema poetico mo~ambicano. 
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Domina a cena literaria dos anos 80 a insatisfa~ao com 0 contexto 
politico-social do pais. Lei,te de Vasconcelos, no poema "A Espera" 
(VASCONCELOS apudSAUfE, 1993, p. 276-277), denunciaa condi~aode 
Mo~ambique continuar como sombra da Europa. Jose Pastor, fugindo a 
violencia do real, bu;;ca "0 vao de passaros em altitudes por causa do azul" 
(P ASTORapudSAUTE, 1993, p.238). JuliusKazembeacusa a "teiaimpura" 
que traiu os ideais da liberta~ao e nao saciou a fome do povo: "Os 
desventurados da conjuntural pirilampos semluz, sem preven~aol retidos 
na teia cor-de-tonga impural porque a mao vos furtou para a boca 0 pao!" 
(KAZEMBEapudSAUTE, 1993, p. 244). Tomando 0 sonho como antfdoto a 
distopia social, em ressonancia com 0 lirismo de Eduardo White, Afonso dos 
Santos e outra das vozes que procura resistir ao desalento, atraves das 
quimerasda pr6pria poesia, pois percebe que no "tempo de agora I emagonia 
engolimosl a palavra equivocal a penumbra 0 gesto esquivo" (SANTOS, 
1996, p. 55). 

Em 1987, um ano ap6s a extin~ao de Chamll7, Momed Kadir e Adriano 
Alcantara criaram, em Inhambane, os Cadernos LiteniriosXiphejo, palavra 
que significa candeeiro, metillora de umal uz que resiste e nao deixa a poesia 
se apagar. Outros nomes integram esse grupo: Francisco Munoz, Danilo 
Parbato, Artur Minzo, Francisco CuitaJr. 8 • Fatima Mendon~a, em palestra 
proferidana Faculdade de Letras da UFRJ em 1998, definiu 0 lirismo de 
Xiphejo como regionalista e, ao mesmo tempo, universalista, com forte 
comprometimento com 0 real,com a den6ncia dafomeeda distopia. Observou 
que alguns desses poetas trilhama via-er6tica amorosa fundada por poetas 
anteriores, em especial Eduardo White, alias" guru" desses poetas de 
Inhambane. Poesia da dissonancia; do contradiscurso, do tom provocat6rio 
e do desalerito, na linha do lirismo de Al Berto, poeta portugues 
contemporaneo, e tambem "tributana de gestos Iiricos passados", de acordo 
com a referida estudiosano prefacio ao livrolmapaciencias & Desencantos, de 
MomedKadir. 

Outras representativas vozes deXiphefo sao as de Francisco Cuita Jr.
com um livro ja lan~ado, referido na nota 8, e outro para sair intitulado 
Rescaldo - e Francisco Munoz - c?m poemas publicados nos Cadernos 
Literarios do Crupo e com 0 Ii vro E Noite na Alma it espera de breve edi~ao. 
CuitaJr. tambem desvela, como Momed, 0 clima de corrup~aoe osentimento 
de decep~ao que envolvem 0 pais. Seu lirismo e cortante em suas acusa~6es e 
agudo no tecer de metilloras dissonantes. Revendo "0 antes e 0 depois" da 
paz assinada em 1992, 0 sujeito lfrico confessa uma terrivel descren~a nos 
homens, nas emo~6es enos anseios de todos: "de que nos serve falar de 
amor I quando apenas nos submetemosl oua ummundo turvoedesleall ou 
a uma religiosa digestao de preconceitos ?" (CUIT A JUNIOR,1997, p. 27). 
Desiludido ate com a pr6pria profissao de fe de manter 0 acurado artefato da 
linguagem ensinado por Knopfli, questiona-se: "valera ainda a razao eterna 
de existir acocorado I prevalecera a certeza dos fantasmas castrados I ou 0 

doce ardor de ter que ter umamorte incerta?", 
Essa e uma gera~ao perpassada pelo desconsolo. Morte, fome, 

crepilsculo sao semas recorrentesnessa poesia, cuja angilstia nada consola, 
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embora, desesperados, as poetas se agarrem ao Arnor, procurando-o, "silaba 
a silaba, no exiguo ardor das palavras"lO. 

No final dos anos 80 eprincfpio dos 90, outros grupos surgiram
entre eles, a revistaForja (1987), Iigada it BrigadaJoao Dias e editada pela 
Associa<;ao de Escritores Mo<;ambicanos, sob coordena<;ao de Castigo Zita e 
Ant6nio Firmino-, mas tiveram existenda fugaz, como ocorreu com a revista 
Ecoe com oSarau CulturalMshao. Conforrne advertem as versos de Guita Jr. 
anteriormente citados, quase todos se acham perdidos nos campos sodal, 
politico e cultural do contexto mo<;ambicano atual, principalmente as 
novfssimas gera<;6es de poetas, abortadas, na maioria dos casas, enquanto 
propostas coletivas, antesmesmo de terem vingado. 

Na decada de 90, Chagas Levene, Celsa Manguana, Rui Jorge Cardoso, 
Bruno Macame - estudantes comidade entre dezessete e vinte e poucos anos 
- idealizaramfundar a gera<;ao Bazar Cabaret, com a qual procuravam definir 
urna nova proposta Iiteraria. No entanto, esse projeto nao se concretizou. 
Logo 0 grupomudoudenome, denominando-seGera<;ao 70, porqueospoetas 
ali reunidos haviamnasddo nos anos 70. Estes se assumiam como herdeiros 
das ruinas de urnternpo conturbado, recem-saidoda guerra extintaem 1992. 
Declaravam-se democratas e a primeira gera<;ao poetica urbana surgida ap6s 
a Independencia (LABAN, 1998, v. 3, p.1209-1230). A tematica dessa poesia 
versava, geralmente, sobre a realidade presente, a rniseria e a fome. Esses 
jovens reivindicavam urn Iinguajar das ruas para dentro de seus poemas, 
rejeitando Charrua, por considerarem-na com Iinguagem muito lusitana e 
por ter sido criada com apoio oficial e patrocinio do Partido. Optavam pela 
rebeldia e rejeitavam a poesia de Eduardo White por julgarem-na "bern 
comportada". De Charruas6 n!conheciam a merito de ter ultrapassado a 
poetica de combate, cujo Unico poela que enalteciam era Jorge Rebelo, talvez 
pelo tom agressivo dos versos. E10giavam 0 vies satirico do Iirismo anterior, 
representado por Knopfli, Grabato Dias, Jorge Viegas, Patraquim e, 
naturalmente, Jose Craveirinha, 0 "velho Cravo", como 0 designavam, 
e1egendo-o como 0 "grande Mestre", a "antena da ra<;a", expressao, segundo 
eles pr6prios, retirada de Ezra Pound. 

Esses poetas da chamada Gera<;ao 70 chegaram a delinear a nUmero 
00 de urn peri6dico, no qual seriam expostos os pressupostos de sua poetica, 
mas tambem esse intento se viu frustrado por falla de verba para urnmelhor 
acabamento grafico. Alguns dos rernanescentes do grupo participaram, enta~, 
da Associa<;ao Aro Juvenil que fundonou nas dependencias da Associa<;ao 
de Escritores Mo<;ambicanos e que, com 0 objetivo de expandir a cultura 
mo<;ambicana, teve urna revista - editada por Bruno Macame, com 0 titulo 
tambem deAro Juvenil- ,da qual chegaram a sair alguns nUmeros. Estiverarn 
ligados tambem it revista Oasis, cuja dura<;ao foi, como a das demais, 
passageira, com apenas dois exemplares editados, nos quais colaboraram, 
a1em deles, Lufs Nhachote, Dorni Orirongo, Magdalena IzabeIMonteiro, entre 
outros. 

o lirismo dessa nova safra literaria, ainda it procura de 
reconhecirnento, se apresenta irreverente e continua a se ocupar de temas 
bern atuais. Celso Manguana, por exemplo, critica a politica econ6rnica 
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neoliberal, acusando a poder dos "principes austrais no Banco de um 
Mercedes"", enquanto a povo morre de fame e sao assassinados, no pais, 
muitos dos que defendemaliberdade. 

Grande parte dos poetas que participararn da charnada Gera~ao 70 e 
da Revista Oasis, seguindo a vies ir6nico iniciado por Craveirinha e Knopfli 
- a que, entretanto, nao quer dizer que tenha alcan~ado uma maturidade 
paetica comparavela desses Mestres-, 000 rompeu totalmente com a passado. 
Mesmo quando ha arecusa expJicita a certas propostas liricas precedentes, 
esta e expressa atraves de jogos intertextuais com poemas emblematicos 
como, porexemplo, "Let My PeopZeGo!", de Noi'mia de Souza, parodicarnente 
referido em: 

Let My Body Go 
[ ... ] nao professo essa 
religiao feminista 
deixe passar 0 meu corpo 
aqui a instituic;ao pessoa foi esquecida [ ... ]!' 

Ao tecermos a perfil da poesia mo~ambicana contemporanea, 
detectarnos uma ausencia quase completa de mullieres-poetas. Ecoarnainda 
vozes antigas: algumas questionadas, em determinados aspectos, como a de 
Noemia de Souza - conforme observarnos no poema anterior - e outras 
reverenciadas, entre as quais a de Gl6ria de Santana, cuja presen~a tutelar 
Eduardo White, em entrevista a lvfichelLaban, reconhece em sua obra. Ootilde 
Silva, com a livro Testamento 1 (1985) editado pela AEMO e poemas publicados 
no Jamal L!La Naua, conquanto tenha recebido a segundo Premia de Poesia 
no concurso literario Rui de Noronha em 1964, e pouco conhecida fora de 
M~arnbiqu/ e. Concluimos assiffique, de modo geral,na produ~aolirica da 
p6s-independencia,ooo ha, por enquanto, como ja se delineia com visibilidade 
na fic<;ao, com Paulina Chiziane, Lilia Momple e Lina Magaia, uma 
significativa dic~ao "no feminino". Optando por um lirismo subjetivo, 
Magdalena Izabel Monteiro e outra das vozes jovens, que, embora tenha 
colaborado em Oasis, acaba par se distanciar dessa gera~ao, tendo publicado, 
tambem, emLuaNaua: 

[ ... ] segredos sao segredos 
como as amantes 
sao eclipses 
na~ por terern 
o sexo apunhalado 
denexo 
nem por faze rem arnor 
ao som do jazz 
na solidao dos relogios. l3 

Esses versos de Magdalena Monteiro abordarn a questao da solidao 
contemporanea, a "dos rel6gios" atuais, que envolvem as mo~arnbicanos 
num tempo dist6pico. Essa atmosfera se reflete nos novas poetas, amaioria 
semconseguir,ate a momento, definirumprojetopoetico conjunto. Nomileruo 
que se inicia, a novissirno lirismo mo~arnbicano vive uma grande dispersao. 
Varias e ecleticas sao as tendencias, algumas das quais repetindo 
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procedimentos poeticos anteriores, sem entretanto atingirem ainda 
uma matura~ao literaria da linguagem e do verso. A maioria das 
publica~6es de grupos surgidos ap6s Charma foram efemeras - com 
exce~ao dos Cadernos Literarios Xiphefo ja no 16~ ou 17~ nlimero - ou 
entao tiveram uma periodicidade irregular, como 0 jornal Lua Nova -
fundado em 1994 e dirigido inicialmente por Leite de Vasconcelos e, a 
partir de 1997, por Marcelo Panguana - que, embora nao seja urn espa~o 
de exerdcio apenas de poesia, pois contempla v<irios generos (contos, 
poemas, ensaios, teatro, tendo publicado Craveirinha, Leite de 
Vasconcelos, Mia Couto, Suleiman Cassamo, Ba Ka Khosa, Lilia 
Monple, para citar apenas alguns dos colaboradores), vem-se 
mantendo e conseguiu editar, em janeiro de 2001, seu 6~ nlimero. 

No contexto dos anos 2000/2001, existem tambem jovens poetas 
com produ~ao individual, como Rogerio Manjate, cuja poesia, a par 
da consciencia dos desenganos e das mentiras de seu tempo, nutre 
ainda 0 desejo de voar e acordar os poetas: 

adensa-se a ferrugem 
na minha vontade de passaro 
suspende-se 0 rneio dia no girassol 
falta virgindade ao silencio 
a noite foi a luz 
amanha a carie ataca 0 sol 
e 0 que era sonho vira mentira. 
acordei as poetas! 
e as aves, Maria, 
cheias de gra~a espreguic;arn-se no CeU.!4 

o fascinio das asas e a necessidade de reinventar os sonhos 0 

fazem - como varios dos poetas de Xiphefo - urn dos muitos 
adrrriradores e seguidores de Eduardo White, cujo lirismo se imp6e ja 
como paradigma as gera~6es futuras: 

Poeta 
(ao Eduardo White) 

invento 0 mar 
invento a asa 
reinvento 0 soOOo 
e a paisagern ocu pa 

. 0 seu lugar de voo. IS 

Ap6s essa breve incursao pela lirica mo~ambicana contemporanea, 
averiguamos que 0 desenvolvimento desta "nao se fez propriamente 
de rupturas, mas de movimentos espiralares de avan~os e recuos"16, de 
conquistas e retomadas, tanto que ate os mais jovens poetas nao abriram 
mao da intertextualidade com reconhecidas vozes poeticas que os antece
deram. Detectamos que as vertentes esteticas apontadas inicialmente neste 
artigo (a da "poesia de afetos" e a da "poesia par6dica") atravessam, em 
alternancia, praticamente todo sistema poetico de Mo~ambique, estando 
presentes nas produ~6es mais recentes. Outra conclusao a que chegamos 
e a de que alguns dos poetas egressos da Gera~ao 70, embora nao tenham 
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logrado publicar seus livros, nao param de escrever. E por que? Em 
nossa opiniao, porque, apesar de se terem declarado poetas do real, 
da denuncia direta da fome, identificando-se como herdeiros de 
distopias e guerras, nao abandonaram a utopia do fazer literario e 
sabem, no intimo, que ainda precisam aprimorar seus versos. Notamos 
que 0 descontentamento frente ao contexte economico, social, politico 
e cultural do pals e grande, refletindo-se no quadro atual da poesia. 
Varios poetas- alguns que pertenceram a Charnta e outros que surgiram 
paralelamente ou depois - revelam, em seus llitimos poemas, uma 
cetica lucidez em relaC;ao a realidade de Moc;ambique, mas prosseguem 
no encalc;o das "paisa gens da mem6ria" e dos "subterriineos dos 
sonhos", pois creem, no fundo, que estes, segundo palavras de Eduardo 
White e Alfredo Bosi, se configuram como forc;as interiores capazes 
de manterem "os homens vivos" e de buscarem recompor 0 universo 
da poesia "que os novos tempos tentam renegar." 
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