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Linguagem, Literatura e Política em Xigubo,
de José Craveirinha
Vera Maquêa

Até que os leões in ven tem as
suas pró prias his tó rias, os ca‐ 
ça do res serão sem pre os he róis
das nar ra ti vas de caça.
Mia Couto, A con fis são da leoa

O “grão” é o corpo na voz que
canta, na mão que es creve, no
mem bro que exe cuta.
Ro land Barthes, O grão da voz

Se to ma mos a pa la vra po lí tica em seus sen ti dos ge né ri cos de fi ni dos
em di ci o ná rios, en con tra re mos sem pre sua con cep ção re la ci o nada à
polis, à cidade- estado. Ci ên cia ou arte de ad mi nis trar a cidade- 
estado, a po lí tica tem sido com pre en dida como parte da na tu reza hu‐ 
mana, na re la ção es ta be le cida entre in te res ses di fu sos que, via de
regra, leva os ho mens a dis pu ta rem vi o len ta mente. E por que dis pu‐ 
tam? Uma das res pos tas mais rá pi das e le vi a nas pode ser dada sem
pre juízo dessa mo ti va ção: dis pu tam o poder, este tam bém te cido em
redes com ple xas e mó veis que su pri mem, em geral, a pos si bi li dade do
diá logo e da paz.

1

Se to ma mos a li te ra tura na sua acep ção mais ro ti neira, en con tra mos
a sua vo ca ção cul tu ral para a ins tau ra ção de novas re a li da des, o que
por si só de fine o seu ca rá ter de miúr gico, a de es ta be le cer mun dos
ima gi na dos que, por mais ab sur dos que sejam, sem pre estão plu ga dos
na vida e na ex pe ri ên cia dos ho mens. Exer cí cio de lin gua gem, a li te‐ 
ra tura é, assim, sub ver siva pela sua pró pria na tu reza.

2

Tendo em conta essas duas con si de ra ções ini ci ais, po de mos afir mar
que toda a li te ra tura é po lí tica, pois que trata da re la ção entre seres
hu ma nos, por meio do im pro vá vel e con tra di tó rio “ser in ven tado”.
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Mas há ro man cis tas, dra ma tur gos, po e tas que levam à má xima sig ni‐ 
fi ca ção o sen tido da pa la vra “po lí tica”. Entre estes está José Cra vei ri‐ 
nha, o poeta mo çam bi cano, para quem a po e sia era, como que ria
Mário Quin tana, “a eterna To mada da Bas ti lha”.

A li te ra tura mo çam bi cana con tem po râ nea di fi cil mente po de ria ser
abor dada sem a lem brança mar cante de po e tas como Rui Knop fli,
Noé mia de Sousa, Rui Nogar e, para sal tar para o pre sente, Edu ardo
White que a po e sia per deu neste ano de 2014. Todos eles, po e tas que
con tri buí ram para a in ven ção de Mo çam bi que. Mas José Cra vei ri nha
(1922-2003) ocupa um es paço es pe cial no con texto da li te ra tura mo‐ 
çam bi cana. Os temas de sen vol vi dos na sua poé tica estão in ti ma‐ 
mente im buí dos de ex pe ri ên cias po lí ti cas do país e do seu en vol vi‐ 
mento nos mo men tos de trans for ma ções de ci si vas do pro cesso co lo‐ 
nial, bem como as lutas pela in de pen dên cia e mesmo, as guer ras pós- 
coloniais. Desse modo, o es tudo da po e sia de José Cra vei ri nha re quer
um en ten di mento, nem que seja mí nimo, da his tó ria de Mo çam bi que
pois, de modo di fe rente, a lei tura de sua po e sia pode re sul tar par cial.
Se cada poeta cria a par tir de sua pre sença no seu mundo e dos ci da‐ 
dãos de seu tempo, José Cra vei ri nha con firma a ex pe ri ên cia como um
mo tivo da cons tru ção li te rá ria. Nesse sen tido, Ana Ma falda Leite
afirma que

4

a sua ati vi dade en quanto poeta, assim como a da mai o ria dos po e tas
e ar tis tas de Mo çam bi que, es tava con di ci o nada ao si lên cio im posto e
à ame aça da po lí cia po lí tica. José Cra vei ri nha en forma por esse mo ‐
tivo, com Rui Nogar, Ma lan ga tana Va lente, Luís Ber nardo Honwana e
Or lando Men des, aquela que po de re mos de sig nar por ge ra ção do si ‐
lên cio (1991, p.21).

E é den tro desse tempo de si len ci a mento e de re pres são que Cra vei‐ 
ri nha pu blica Xi gubo, em 1958. Mui tos paí ses da África vi viam a efer‐ 
ve rên cia dos mo vi men tos de li ber ta ção na ci o nal como é o caso de
An gola e Mo çam bi que, considerando- se que em 1959, me di ante uma
guerra san grenta, a Ar gé lia con quista a sua in de pen dên cia for ta le‐ 
cendo de modo in ci sivo as lutas dos de mais paí ses afri ca nos con tra o
co lo ni a lismo:

5

As in de pen dên cias do pe ríodo que vai de apro xi ma da mente 1962 a
1975 foram re sul ta dos da luta ar mada. As guer ras con tra as for ças
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me tro po li ta nas, a luta ar mada, é que do mi na ram a cena, não mais as
ne go ci a ções. An te ri or mente a este pe ríodo, a única in de pen dên cia
al can çada por via das armas tinha sido a da Ar gé lia (LOPES & AR ‐
NAUT, 2005, p.81).

Se o tempo era re pres sivo con tra qual quer ma ni fes ta ção de sonho e
de li ber dade, José Cra vei ri nha faz da po e sia um lugar de cons tru ção
de uto pias, dando voz a de se jos re pri mi dos de mo çam bi ca nos e de
afri ca nos de modo geral. A pa la vra “Xi gubo” sig ni fica “grito de guerra”
e apa rece como uma es pé cie de ma ni festo em que a lin gua gem co loca
em cena um mundo afri cano des con fi gu rado pela ocu pa ção co lo nial e
que pre cisa re cu pe rar va lo res e re fe rên cias da an ces tra li dade para
cons truir a nação.

6

Fran cisco Noa, dis cu tindo a li te ra tura co lo nial, de marca con cei tu al‐ 
mente muito bem a noção do que ele chama de “espaço- nação”.
Afirma o es tu di oso, numa pers pec tiva cul tu ral, o que mo tiva sua re‐ 
fle xão é que

7

a ideia de nação tem um valor es tru tu rante, pois, longe de ser um
dado apri o rís tico, é sem pre o efeito de uma ela bo ra ção ima gi na tiva,
de uma mi ti fi ca ção, enfim, de uma fic ci o na li za ção, mas que man tém
uma re la ção di a léc tica e me to ní mica com as tra di ções, a raça, a lín ‐
gua, os cos tu mes, o con texto epo cal e ge o grá fico, etc. (2002, p.211-2)

A po e sia é en ten dida em Xi gubo como pa la vra para ser pro nun ci ada
em voz alta, não na in ti mi dade, mas na força co le tiva da ex pres são de
so nhos e de se jos. O mo vi mento da lin gua gem é o mo vi mento da
dança em que, reu ni dos, num ri tual an ces tral, os ho mens en con tra‐ 
riam o diá logo entre o pas sado e o pre sente, e po de riam cons truir a
har mo nia do devir. A uto pia cristaliza- se como força pro pul sora da
po e sia que en con tra na lin gua gem viril do poeta a ener gia co le tiva
ne ces sá ria para pro mo ver a trans for ma ção da quela re a li dade de Mo‐ 
çam bi que acerca de uma dé cada o que viria a ocor rer no fu turo.
Assim, a po e sia é o lugar da li ber dade e se torna, por ex ce lên cia, o
ter reno da sub ver são do si lên cio do que os afri ca nos eram ví ti mas,
in cor po rando ges tos, sons, can tos, num di a pa são entre as for mas.
Ab dala Ju nior, ao dis cu tir a po e sia nos rit mos afri ca nos afirma que

8
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Os novos can tos afri ca nos se guiam as pers pec ti vas rít mi cas de cada
um de seus paí ses. Ex pres sa vam as suas vozes por sobre as for mas de
ali e na ção me tro po li ta nas. Eram gri tos de nun ci a do res do in con for ‐
mismo de es cri to res per ten cen tes aos se to res in te lec tu ais e que pro ‐
cu ra vam uma iden ti dade na ci o nal no re fe rente so ci o cul tu ral do país
(2007, p. 254).

José Cra vei ri nha ins taura sua via po lí tica por meio desse pro ce di‐ 
mento, como um te a tro, uma re pre sen ta ção de ele men tos do ter roir,
bus cando a re cons ti tui ção ne ces sá ria de uma pla ta forma cul tu ral
comum à me mó ria e ao ima gi ná rio do povo, ao modo dos in ven to res
do Mo der nismo bra si leiro na dé cada de 20.

9

Para se guir o ritmo dessa re pre sen ta ção, faz- se ne ces sá rio “falar” o
poema, ao modo de uma evo ca ção, em voz alta, com a voz e o corpo:

10

XI GUBO 
(Para Claude Couf fon) 
 
Minha mãe África 
meu irmão Zam beze 
Cu lu cumba! Cu lu cumba!
 
Xi gubo es tre mece terra do mato 
e ne gros fundem- se ao sopro da xi pa la pala 
e ne gri nhos de pei tos nus na sua ca dên cia 
le van tam os bra ços para o lume da irmã Lua 
e dan çam as dan ças do tempo da guerra 
das ve lhas tri bos da mar gem do rio. 
 
Ao tantã do tam bor 
o le o pardo trai ço eiro fugiu. 
E na noite de as som bra ções 
bri lham alu ci na dos de ver me lho 
os olhos dos ho mens e bri lha ainda 
mais o fio azul do aço das ca ta nas. 
 
Dum- dum! 
Tantã!
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E negro Mai ela 
mús cu los ten sos na aza gaia rubra 
salta o fogo da fo gueira ama rela 
e dança as dan ças do tempo da guerra 
das ve lhas tri bos da mar gem do rio. 
 
E a noite des flo rada 
abre o sexo ao or gasmo do tam bor 
e a pla ní cie arde todas as luas cheias 
no fei tiço viril da in su pers ti ção das ca ta nas. 
 
Tantã! 
E os ne gros dan çam ao ritmo da Lua Nova 
ran gem os den tes na vo lú pia do xi gubo 
e pro vam o aço ar dente das ca ta nas fe ro zes 
na carne san grenta da mi caia grande. 
 
E as vozes ras gam o si lên cio da terra 
en quanto os pés batem 
en quanto os tam bo res batem 
e en quanto a pla ní cie vibra os ecos mi le ná rios 
aqui outra vez os ho mens desta terra 
dan çam as dan ças do tempo da guerra 
das ve lhas tri bos jun tas na mar gem do rio. (p.55)

O poeta ini cia seu canto oferecendo- o ao poeta fran cês, tra du tor e
his pa nista, Claude Couf fon, ins cre vendo assim seu poema na li nha‐ 
gem da quela li te ra tura de re sis tên cia que con fi gura a po e sia de Couf‐ 
fon e tam bém dos po e tas e es cri to res por ele es tu da dos. Em se guida,
anun cia a co mu nhão entre o homem e a na tu reza, tra du zindo a so li‐ 
da ri e dade pró pria do ser hu mano na re la ção com a África, seus rios,
sua gente e suas cren ças.

11

Ao ir pe ne trando no ter reno do poema pode- se ouvir o ba ru lho dos
tam bo res que vão sendo tra du zi dos pelo uso de ono ma to péias, ali te‐ 
ra ções e as so nân cias cri ando um ritmo cres cente e forte que ga nham
a força para “ras gar o si lên cio da terra”. A luta é feita em forma de
dança e o corpo é apre sen tando na sua força, be leza e ca pa ci dade de
luta e em bate fí sico. A dança passa a ser o mo vi mento da guerra em
que a vi ri li dade dos cor pos e a hom bri dade dos ca rac te res dos guer‐ 
rei ros apon tam para o ho ri zonte da li ber dade e da in de pen dên cia.

12
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Esse mo vi mento da dança cria uma am bi gui dade se mân tica: ao
mesmo tempo em que há a evo ca ção de uma tra di ção há tam bém a
pro messa de que essas for ças encontram- se ape nas de sa ti va das mas
que estão pron tas a de sa bro char. É o com bus tí vel e a força que fal tam
para o de sen ca de a mento da re vo lu ção.

O uso de pa la vras das lín guas Bantu, lín guas fa la das em Mo çam bi que,
apa rece como um pro pó sito evi dente da união de vá rias for ças in ter‐ 
nas do país que, re con quis tando suas tra di ções ao serem evo ca das
nesse ri tual, es ta rão no va mente aptas a re a li zar a re con quista do
mundo to mado pelos co lo ni za do res, pelos opres so res eu ro peus. Se‐ 
gundo Al meida & Maquêa,

13

o poeta de sen volve o tema da re vo lu ção e dos so nhos de li ber dade
de forma per fei ta mente ade quada ao mo tivo, uti li zando lar ga mente,
por exem plo, vo cá bu los e ex pres sões das lín guas lo cais. Assim, va lo ‐
ri zando as lín guas, as cul tu ras e as tra di ções, há uma con cep ção do
fazer poé tico como fazer po lí tico (2005).

Nos trinta e dois po e mas de Xi gubo, desta edi ção com a qual tra ba‐ 
lha mos, o tema é te lú rico. Canta a terra, fêmea, mãe, mo çam bi cana, e
de modo amplo, afri cana, bus cando va lo ri zar as coi sas e os ho mens,
sua his tó ria e sua cul tura. O apelo a ele men tos que em geral fun ci o‐ 
nam como cons ti tuin tes na cons tru ção de uma iden ti dade na ci o nal,
como já foi ob ser vado, sendo muito comum na his tó ria dos paí ses que
bus cam sua au to no mia po lí tica e cul tu ral, não deixa de ser tam bém
um con vite à con fi ança no su cesso da luta pela in de pen dên cia, pa cí‐ 
fica ou não. Veja- se o caso da li te ra tura bra si leira, prin ci pal mente do
Ro man tismo e do Mo der nismo, em que es cri to res, po e tas, ar tis tas e
in te lec tu ais em geral es ta vam im buí dos na cons tru ção da iden ti dade
na ci o nal, cada qual a seu modo, bus ca ram nos ele men tos que jul ga‐ 
ram serem os au tên ti cos da terra como ins pi ra ção para a cri a ção li te‐ 
rá ria.

14

A ne ces si dade de va lo ri zar a África, o negro, a cul tura tra di ci o nal da‐ 
que las co mu ni da des apa rece então neste livro como ma té ria de cons‐ 
tru ção poé tica e fun ci ona como al ter na tiva ao mo delo opres sor im‐ 
posto pelo co lo ni za dor. Em torno desse tema, po de mos ler um outro
poema de José Cra vei ri nha, agora bus cando in te grar essa te má tica na
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mo der ni za ção, tra du zindo de forma tensa e in con ci liá vel as re la ções
entre o pa trão e o ope rá rio:

GRITO NEGRO

Eu sou car vão! 
E tu arrancas- me bru tal mente do chão 
e fazes- me tua mina

Pa trão!

Eu sou car vão! 
E tu acendes- me, pa trão, 
para te ser vir eter na mente como força mo triz 
mas eter na mente não

Pa trão!

Eu sou car vão 
E tenho que arder, sim 
E quei mar tudo com a força da minha com bus tão. 
Eu sou car vão! 
Tenho que arder na ex plo ra ção 
Arder até às cin zas da mal di ção 
Arder vivo como al ca trão, meu irmão 
Até não ser mais a tua mina, pa trão. 
Eu sou car vão! 
Tenho que arder
E quei mar tudo com o fogo da minha com bus tão. 
Sim! 
Eu sou o teu car vão

Pa trão! (p.56-7)

A be leza desse poema está re la ci o nada à ca pa ci dade lí rica do poeta
de ins tau rar uma con fluên cia entre o homem negro e a sua con di ção.
O homem, ar ran cado de sua terra, de suas raí zes, é to mado para ser
ex plo rado nas minas de car vão. Sabe- se que os mo çam bi ca nos vi a ja‐ 
vam para a África do Sul para tra ba lhar nas minas de car vão da quele
país. José Cra vei ri nha ar ti cula a me tá fora e o sen tido li te ral do mi‐

16
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neiro na lin gua gem mesma do canto e do corpo, se guindo pro ce di‐ 
mento se me lhante ao re a li zado no poema “Xi gubo”.

O poeta afirma a sua con di ção pre sente e a com pre en são de que essa
con di ção é ali mento para a con ti nui dade do sis tema do ex plo ra dor
mas, ao mesmo tempo, de clara fir me mente que isso não será para
sem pre. A re volta está anun ci ada e como a pa la vra poé tica é tam bém
ação po lí tica, o re cado está dado: “Arder vivo como al ca trão, meu
irmão/ Até não ser mais a tua mina, pa trão”.

17

Per ce be mos neste poema que, ao modo do ope rá rio de Vi ní cius de
Mo raes, na me dida em que o mi neiro se con funde com a sua con di‐ 
ção e dela ganha cons ci ên cia, ele colhe si mul ta ne a mente a sua pos si‐ 
bi li dade de li ber ta ção. Ao quei mar, ao so frer, ele se des trói en quanto
ex plo rado, dei xando de ser a fonte de ri queza e de ex plo ra ção do co‐ 
lo ni za dor. Em Vi ní cius de Mo raes, na me dida em que o ope rá rio
cons trói a obra ele cons trói tam bém a sua li ber dade: “E den tro da
tarde mansa/ Agigantou- se a razão/ De um pobre e es que cido/
Razão que fi zera/ Em ope rá rio cons truído/ O ope rá rio em cons tru‐ 
ção” (1968).

18

Ao cons truir po e mas que tra tam da cons tru ção da cons ci ên cia, José
Cra vei ri nha pro jeta nesse mi neiro que é car vão, sua pró pria von tade
de mudar o mundo, fa zendo da pa la vra a com bus tão de sua po e sia e
de sua atu a ção po lí tica. A visão utó pica, res pon sá vel pelas lutas de in‐ 
de pe dên cia e que en ga jou mui tos dos ho mens de es pí rito, da época, é
pre sença mar cante nos po e mas de Cra vei ri nha e de nota sem pre a
busca de cons tru ção de um lugar que ainda não existe. Essa ne ces si‐
dade pre mente que impõe a li ber dade no de curso de uma his tó ria de
do mi na ção pelo poder co lo nial pode ser lida no poema abaixo:

19

POEMA DO FU TURO CI DA DÃO

Vim de qual quer parte 
de uma nação que ainda não existe. 
Vim e estou aqui!

Não nasci ape nas eu 
nem tu nem outro... 
mas irmão. 
Mas  
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tenho amor para dar às mãos- cheias.  
Amor do que sou 
e nada mais.

E 
tenho no co ra ção  
gri tos que não são meus so mente 
por que venho dum País que ainda não existe.

Ah! Tenho meu Amor a todos para dar 
do que sou. 
Eu! 
Homem qual quer 
ci da dão de uma Nação que ainda não existe. (p.60)

Neste poema en con tra mos a voz de um poeta que se vê como re pre‐ 
sen tante de mui tas ou tras vozes e que tem cons ci ên cia de que a co le‐ 
ti vi dade é im por tante para a con quista e a con so li da ção de qual quer
es paço de li ber dade. A po e sia deixa de ser então lí rica no sen tido res‐ 
trito de ser a ex pres são in di vi dual, mas a con jun ção de vá rios in di ví‐ 
duos que, jus ta mente por ser capaz de con fluir, pode criar uma voz
ar ti cu lada capaz de res tau rar a hu ma ni dade do mundo.

20

Po de mos en con trar nesse poema a veia irô nica de Cra vei ri nha que,
em en tre vista a Pa trick Cha bal, deu suas notas bi o grá fi cas fa lando
mais de sua ci dade que de si mesmo:

21

Nasci em 28 de maio do ano de 1922, na ex- Lourenço Mar ques. Ama ‐
nhã não sei como se cha mará; não sei como se cha mará por uma
razão muito sim ples: é que a ci dade que foi cha mada Lou renço Mar ‐
ques já foi tam bém co nhe cida por De lago Bay, era mais co nhe cida
pelos na tu rais da terra por Ca from, era de pois co nhe cida pelas pes ‐
soas da área pro pri a mente ci ta dina por Xi luim, e agora deu- se-lhe o
nome de Ma puto (1994, p.85).

No poema “O fu turo ci da dão” per ce be mos que a pre o cu pa ção do
poeta está muito além do mundo ime di ato, seu bairro ou sua ci dade,
in de pen dente da de cla ra ção do poeta na en tre vista que re cor ta mos
acima. O mundo livre ainda não nas ceu e a uto pia – a Nação está no
ho ri zonte – é ima gi nada por al guém que ainda não é um ci da dão. O

22
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AB DALA Ju nior, BEN JA MIN, Li te ra tura,
His tó ria e Po lí tica: li te ra tu ras afri ca nas
de lín gua por tu guesa no sé culo XX, 2.ed.
São Paulo: Ate liê Edi to rial, 2007.

AL MEIDA, MA RI NEI & MAQUÊA, Vera,
“José Cra vei ri nha e Mia Couto: uto pia e
cons tru ção do es paço na ci o nal em
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CRA VEI RI NHA, José. “Xi gubo”. In: Obra
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fu turo ci da dão, no en tanto, já emerge e anun cia a sua che gada. Esse
pré- cidadão ter mina por ser o mais ci da dão de todos, e isso exa ta‐ 
mente pela con quista da cons ci ên cia de sua con di ção, le gi ti mada pela
lin gua gem da po e sia. Como afirma Ana Ma falda Leite:

A lin gua gem ma ni fes ta tá ria de Xi gubo é, por tudo o que foi dito, uma
ato de le gi ti ma ção e de con quista do poder sim bó lico, estético- 
linguístico, na me dida em que entra em de sa cordo com os va lo res li ‐
te rá rios do mi nan tes e con sa gra dos da so ci e dade co lo nial em que se
in sere. Tal ten ta tiva faz dele um dis curso ori gi ná rio, fun da dor e de
certa ma neira pro gra má tico (1991. p.38).

O tom da lin gua gem, cujo corpo e voz con tri buem para pro du zir o
efeito de um pro grama po lí tico, pode ser acom pa nhado na busca de
uni dade entre nação e ci da dão que é anun ci ada nesse mundo pre nhe
de vir tu a li da des: não existe ainda nem a nação nem o ci da dão, pois
ambos devem nas cer jun tos. Não é pos si vel ser ci da dão de uma terra
co man dada pelos co lo ni za do res, ou o poeta não está in te res sado em
ser ci da dão de algo que não tenha a ver com a re a li dade e os so nhos
de seu povo. A po e sia é então a ple ni tude da uto pia, ca rac te ri zada
pela jun ção de todos os afri ca nos que de ve rão as su mir o seu des tino
quando con se gui rem con quis tar o seu es paço.

23

Gra ças ao es paço da lin gua gem, que tudo pode for mu lar, in ven tar, re‐ 
criar e cons truir, dá-se o poder trans gres sor da pa la vra poé tica que
afirma a pos si bi li dade de ou tros mun dos, ou tras re a li da des, des‐ 
truindo a mo no ló gica im po si ção de ver da des ab so lu tas. José Cra vei ri‐ 
nha foi um des ses ho mens que optou por reu nir li te ra tura e po lí tica
num grito de guerra, pela li ber dade, mas tam bém pela paz.
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Português
Neste ar tigo pro po mos ana li sar al guns po e mas do mo çam bi cano José Cra‐ 
vei ri nha, com o ob je tivo de de mons trar que as re la ções entre li te ra tura e
po lí tica foram im por tan tes para a cons tru ção da nação, por meio de uma
ex pres são poé tica que elo gia a trans for ma ção e se move pela uto pia, ques ti‐ 
o nando a con di ção im posta pelo co lo ni a lismo. O canto, a voz e o corpo ocu‐ 
pam um lugar pri vi le gi ado no con junto de po e mas do livro Xi gubo, na pers‐ 
pec tiva de uma li ber ta ção do in di ví duo e da nação a ser cons truída,
impondo- se como um li mite po lí tico entre a opres são e a in de pen dên cia.
Nesse sen tido, o canto e o corpo manifestam- se como um lugar de lin gua‐ 
gem mar cado pela in ven ção de novos ter ri tó rios, con tes ta dor e guer reiro,
amal ga mando a ima gem e a força do gesto re vo lu ci o ná rio e a plena co mu ni‐ 
ca ção poé tica da nação ima gi nada.

English
In this paper we pro pose to ana lyze some poems from the mozambican José
Cra veir inha, aim ing to demon strate that the re la tion ship between lit er at ure
and polit ics were im port ant for na tion build ing, through a po etic ex pres sion
that praises the trans form a tion and moves by uto pia, ques tion ing the con‐ 
di tion im posed by co lo ni al ism. The singing, the voice and the body oc cupy a
priv ileged place in the group of poems of the book Xigubo, the pro spect of
lib er a tion of the in di vidual and the na tion to be built, im pos ing it self as a
polit ical bound ary between the op pres sion and in de pend ence. In this sense,
the singing and the body mani fests it self as a place of lan guage marked by
the in ven tion of new ter rit or ies, and mav er ick war rior, am al gam at ing the
image and the strength of the re volu tion ary ges ture and full com mu nic a tion
of po etic ima gined na tion
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