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Tambem na FRENTE CULTURAL 0 inimigo ataca o-povo
Angolano e nesta frente tambem se constr6i e consolida a inde
pendenci~ NacionaL

o M.P.L.A. tem uma larga e profunda experiencia de luta
.no dominio da Cultura que e necessario aproveitar e enriquecer..

A FRENTE CULTURAL e uma decisive trincheira de com
bate; porquanto aqui 0 combate e mais lento, mais dificil e de
subtileza extraordinana.

o Conselho Nacional de Cultura, organismo governamental
a quem incumbe a execucso da orientaqao dimanada daquele
6rgao superior do MPLA, entende ser de impottsncis sobrelevada
a participaqao das organizaq5es de massas, milltares e juvenis na

·realizaqao de todo urn programa de valorj.zaqao da Cultura
Nacional.

o terceiro plenano do Cotnite Central do Movimento
Popular de Ubertaqao. de Angola' - MPLA, tracou as linhas de
orientaqao para 0 desenvolviInento da poHtica cultural rio nosso
pais.
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1~ - A sua fun~ao e essencialmente de anlmecao
de grupo de trabalho. Consiste em abrir perspectivas
para um trabalho que 0 grupo pode decidir concretizar.
Como se trata de um trabalho colectivo, tooas as suqes
toes sao democraticamente discutidas. Perrnite-se assirn

QUAIS SAO AS FUNCOES DO COORDENADOR?

Qualquer equipa de trabalho pressupoe urn nucleo
coordenador. Depende das tarefas e do nurnero de pes
soas que constituem a equipa, mas num grupo com me
nos de dez pessoas, 0 nucleo coordenador pode ser
constituido por uma pessoa.

o TRABALHO DE GRUPO

2

e) literatura oral

f) bi6nicas

g) e outros estudos que os grupos, sobre 0 terreno, verifi
quem posslveis e de interesse.

No sentido de tracar linhas orientadoras da metodologia a
utilizar, 0 Conse1ho l:lacional de Cultura editara urna rerie de ca
demos que serao igualrnente urn instrumento de trabalho.

a) folclore

b) etnografia

c) arqueologia

d) hist6ria

Mas nenhurn combate se efectiva vitoriosarnente sam orga-'
niza9ao. Necessario se torna que no seio dos estudantes, da juven
tude, das foryas armadas, das organiza90es de mulheres e traba
lbaaores se criem as BRIGADAS DA FRENTE CUL TURAL.

Estas BRIGADAS para alem de dinarnizar a actividade no
dominic das exibi90es artisticas, cria9ao de conjuntos musicais e
gropos de teatro, devem sobretudo dedicar-se ao estudo e pesqui-
sa de:
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Duas caracteristicas fundamentais vitalizam e fa
zem a coesso de urn grupo:

Como dar vida a urn grupo?

Trata-se do problema da Estrateqia ou dos princi
pios que orientam 0 trabalho de grupo.

Esta estrateqia, para ser eficaz, tera que planificar
e articular correctamente os objectives, a curto, a rnedio
e a longo prazo,

o grupo nao se pode restringir apenasa urn progra
rna de tarefas muito limitadas, nem cair tarnbem em
definic;ao de principios vagos. Orientando criticamente
o programa das tarefas em- func;ao das directrizes gerais,
podem melhorar-se as perspectivas, tanto estrateqicas
como tactlcas. Queremos dizer com isto que, ao tratar
mos da orlentaeao de grupo, nao podemos emitir pon
tos de vista utopicos, nem apenas tarefas restritas sem
uma orientacao previa. 0 sentido rna is correcto de resol-

1~ - Propostas de surnarios.
2~ - Coordenacso de trabalho feito.

3~ - Fichas tecnicas entregues previarnente para
preparacao da reuniao seguinte.

4~ - Evitar os alonqarnentos de discursatas inuteis.
5~ - Vigiar a disciplina e a pontualidade.
6~ - Assegurar os horarios e os lugares das reuni5es..
7~ ~ Constituir uma mesa de redeccso sobre 0 que

se discute e anotar as' principals conclus5es.

1. Perspectivas de trabalho

3 - Articulacao harmonica e coordenacao em fun
c;ao do crescimento do grupo

4 - Real izac;ao e controle critico dos objectives
atingidos.

Perspectivas de trabalho

Coesao de Grupo

1

2

No trabalho de grupo devem ter-se em conta os
seguintes pontos, que constituem 0 diaqonostico, sem
pre que queremos analisar, melhorar ou rectificar uma
colectividade:

1~ ....:.Uma perspectiva clara e comum de trabalho.

2~ - A concretlzacao desse _trabalho.

54

discutir 0 programa de acc;ao sugerido (ordem de traba
Ihos).

Deve-se mesmo encorajar os membros a tomarem
decisoes sobre novas suqestoes.

- 0 coordenador deve, em seguida propor rnetodos
de trabalho definidos. Discutido este ponto deve assen
tar-se 0 seguinte: se 0 programa e os temas devem ser
discutidos com 0 maximo de abertura, 0 mesmo nao
acontece com 0 processo, isto e, 0 metodo. Uma certa
rigidez nos rnetodos de trabalho e imprescindivel para
o bom andamento do grupo.

Assim, por exemplo, a discipline, a propiedade de
palavra, a pontualidade, a concretizacao de tarefas tern
que ser asseguradas. Caso contrario a, equipa falhara.
A coordenacao tem aqui um trabalho importantlssimo:
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Sao necessarias reunifies frequentes a fim de abrir
novas perspectivas e enriquecer 0 significado do traba
Iho a realizar. Serao assim reunifies de controlo e critica
geral do trabalho efectuado.

Estas reunifies de controlo e critica geral nao subs
tituem 0 controlo e a critica regular em cada reuniao.

3. Articulayao harmonica e coordetiectio ern funyao do
crescimento do grupo.

Como estabelecer Q controlo?

Neste ponto trata-se de realizar objectives propos
tos e ter capacidade critica de os avaliar de modo a recti
fica-los, quando necessario, e, ao mesmo tempo, poder
imprimir um ritmo de accoes ou objectives a atingir que
interessem aos pianos gerais estabelecidos e que sejam
susceptiveis de ser realizados segundo 0 potencial huma
no e os meios materiais do grupo.

I

4. Reslizeciio e controle critico dos objectivos etinqi
dos.

_2. Coesao de .grupo

Corresponde aos meios humanos criados no grupo
e que sao urn elemento importante para levar a cabo os
objectivos a que se prop5e 0 grupo; corrtribuem para a

. . ,
coesao do grupo 0 clirna afectivo e os rnetodos de traba-

-Iho, 0 c1ima afectivo ou 0 espirito de corpo e a relacso
estreita que os individuos do grupo vao adquirindo, pelo
trabalho pratico que vao fazendo e pela afinidade de
perspectivas que assumem.

Fazem parte da coesao de grupo os problemas rela
cionados com a coordenacso e a autoridade ou direccso.
A autoridade no seio do grupo e urn elemento de estru
turacao decisivo. Mas quando se trata de uma imposicao
arbitarla, origina fraccionamentos e subgrupos.

o grupo, que e afinal um ernbriao multifuncional,
passa a ser uma orqanizacao. Novos problemas de coesao
se vem a por, sobretudo pela chegada de novos elemen
tos e pela dispersao do controle na medida em que no
vas tarefas se vierarn impor ao trabalho de grupo.

Neste ponto exprimem-se os problemas que acaba
mos de referir (autoridade e controle) em relacao ao na
tural crescimento de grupo. Esta fase de crescimento
provoca crises no seio do colectivo pois trata-se da passa
gem de urn grupo restrito com funcoes intercaladas para
a cornplexlflcacao organica de divisao de funcoes e ta
refas.

ver esta aparente contradlcao consiste em articularmos
o nosso trabalho de uma forma dlalectica: dar sempre
uma perspectiva global e estrateqica mas, ao mesmo
tempo, tomando em conta a situacao concreta e os
meios de acc;:aode que dispornos, propor tarefas suscep-
.tiveis de serem realizadas.

Levando sempre em conta as nossas forc;:as e me
dindo de uma forma justa as dificuldades que se opoem
ao projecto geral da nossa acc;:ao, avancemos objectives
tacticos que multipliquem as nossas forc;:as diminuindo,
slmultanearnente, as dificuldades que vamos encontran
do.
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o trabalho intelectLial exige urn espirito racionali
zador e deve ser em funcso das directrizes desse pensa
mento que se devem procurar condicoes de metodo e
de orqanizacao que contribuam para um rnaior rendi
mento de trabalho. Entre as qualidades essenciais est a a

Este tema e demasiado evidente, para se discutir.
Diremos apenas que 0 grupo experimenta a solidarieda
de e a responsabilidade. Cria as relacoes de seriedade
pela objectividade e 0 sentido de pertencer a urn nucleo
colectivo em que cada urn tem deveres e responsabilida
des.

3~ - enriquecirnento e aperfeiqoarnento socieldo traba
Jho colectivo,

A discussao colectiva de um tema, provoca uma
clarlficacao maior, pois varias opticas se expressam de
urn modo dialectico.

Dados diferentes, inforrnacfies diversas, varies hori
zontes de experlencia proporcionam urn maior esclare
cimento sobre 0 tema.

2~ - constituir urn centro de refleicio.

A preparacao a dar aos responsaveis e uma das rnais
importantes tarefas a executar por parte de um coorde
nador. E 'urna tarefa que merece 0 maximo de atencao.
Dirigentes insubstituiveis nao sao dirigentes. A grande
qualidade de urn dirigente e a de formar novos dirigen
tes capazes de prosseguirem a actividade.

A escolha de responsaveis capazes e uma tarefa que
exige perspicacia. Se querernos lancar uma actividade, se
queremos concretizar urna ideia que julgamos justa e
correcta, temos que escolher os mais capazes e os mais
actives. Os melhores devem conseguir arrastar primeira
mente os medianamente actives. E depois, nurna accao
bem diriqida arrastarao os menos activos e com' menos
experiencia.

Falamos de trabalho de grupo, mas e evidenteque
o trabalho de qrupo nao substitui 0 trabalho individual.
Pelo contrario: urn. bom trabalho de grupo exige um es
force individual que venha .enriquecer 0 trabalho co
lectivo.

A pesquisa pode fazer-se em varies locais, simulta
neamente, pois a especializacao na documentacso pode
distribuir-se por urn ou dois membros, neste ou naquele
trabalho. Esta docurnentacao adquirida por individuos
separadamente, torna-se material colectivo pela exposi
c;ao de cada lnvestiqacao particular ao grupo.

1~ - constituir urna documentacao, a rnais vasta possivel.

QUAIS SAO AS FUNCOES DE UMA EQUIPA DE
TRABALHO?

o controlo e a critica devem ter como finalidade essen
cial a rectlficacao dos rnetodos de trabalho.

9

o aperfeicoarnento deve ser-um estimulo. Este esti
mulo deve ser bem sentido pelo animador ou nucleo
coordenador, que no trabalho de grupo tem tarnbern um
papel pedaqoqico a-desempenhar: uma critica fraterna e
a inovacao 0\-1 aperfeicoarnento .de novos rnetodos de
trabalho.
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ANTONIO JACINTO RODRIGUESUtilizer um ficheiro com fichas de duas cores. Nas
fichas de uma determinada cor anotar-se-ao as citacoes

Sugest6es tecnices para a racronaliaacao do trabalho
in telectu aI.

Bibliografia.

- os argumentos a favor e contra determinada tese
ou ideia.

4) Nao escrever na .parte de tras das fichas. Podem
assim completar-se rnais tarde.

5) As fichas devem ser numeradas.

6) Tomar nota apenas do mais importante:

as ideias essenciais.

Equipados de uma rnaquina fotogrMica, diaposin
vos, registos em gravador, dossiers de recortes e grMicos,
pode-se constituir uma documentacao importante.

A disciplina individual ajuda a impor um ritmo de
trabalho.

A planificacao do trabalho faz-se atraves da elabo
racao minuciosa de urn plano onde se rnarcam os hora
rios das semanas ou ate mesmo dos meses.

1} Deve escrever-se a refsrencia: 0 livro, 0 autor, a
edi<;:ao, data, ou local de reuniao equal 0 conferencista.

2) Fixar uma dirnensao certa para as fichas.

3) Estabelecer margens:

- no lade direito colocar as observacoes, criticas,
intervencoes,

no lade esquerdo marcar 0 titulo dos temas ou
as ideias discutidas.

criacao de urn metoda de investiqacao. Os resumos e a
critica as leituras feitas sao uma forma irnprescindivel do
trabalho intelectual.

Procurar munir-se de dlcionarios ou enciclopedias
da materia de estudo de modo a termos um perfeito
conhecimento do ABC das coisas. Evoluindo no conhe
cimento devemos articular os fact os de urna forma his
t6rica procurando entrechocar as varias teses e tentando
discernir as posicfies rnais correctas. Procurando sempre
resumir os conhecirnentos at raves de esquemas, ideias
chaves, acarretando 0 maximo de docurnentacao para
ilustrar determinado problema. A orqanizacao do estudo
e um ponto tarnbern importante:

A criacao de ficheiros, de recortes, de biblioqrafias,
e de urn incalculavel interesse para a investiqacao sobre
um assunto.

mais caracterfsticas e nas outras resumem-se em teses
curtas as ideias gerais de um livro, fazendo ao mesmo
tempo analises criticas.

A elaboracao de fichas ou de notas de leitura ou
mesmo notas de reuniao obedece a uma serie de requisi
tos fundamentais:
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LUANDA, 1977Edi~io do Conselh o Nacional de Cultura
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