
(Cont. na ptig. IJ)

As relacoes de produeao capitalistas criam um tipO
de homem. As relacoes de producao socialistas, porque
estruturalmente diferentes daquelas, criam urn homem
tambem radicalmente diferente. 0 Homern do socialis
roo e diferente do Homern do capitalismo.

No regime capitalista as pessoas vivem buscando
desesperadamente a riqueza e temem cair a todo 0
momento na pobreza. Impera 0 espirito de concorren
cia. 0 mais forte economicameate dita leis e subjuga
desapiedadarnente 0 mais fraco. 0 egoismo, 0 indivi
dualismo e a sede de enriquecer nao importa it custa
de que meios, dominam 0 Horoem deste regime.

o trabalho e uma armadilha pan, 0 trabalhador.
Este seote que nao trabalha para si, mas para enrique
cer uma minoria, a classe burguesa. 0 trabalho longe
de ser urn estimulo torna-se num martlrio diario para
o trabalhador, nomeadamente 0 trabalho fisico que e
considerado trabalho inferior. E por forca das proprias
leis que regem internarnente 0 capitalismo; 0 desem
'prego e uma ameaca crueJ que paira, a todo 0 rno
mento, sobre quem trabaJha. Porque as institulcoes
de beneficencia sao em mimero bastante reduzido e
nao sao para quem mais precisa. Dai a preocupacao
doentia de enriquecer.

o Homem desempregado ve-se privado de ganhar
os rneios para 0 seu sustento. Mas tern de ganha-los
de qualquer forma. Para viver, Entao rouba. Mata.
Assalta. Embriaga-se, droga-se, suicida-se quando nao
coosegue 0 sustento, para fugir it dura realidade que
o cerca. As mulheres normal mente. vem-se obrigadas
a vender 0 corpo para poder viver. Surgem os mar
ginais.

Em Angola existem inumeros marginais. Eles sao
mais urn produto do regime capitalista que herdamos
do colonialismo portugues.

Individuos que roubam viaturas, assaItam pessoas
e moradias, matam, que nao trabalham mas que querem
viver bern. que se embriagam, que se prostituem, que
sao indisciplinados, que fazem disparos por da ca
aquela palha, que nao acatam as ordens dos seus supe-
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balhar, para reconstruir, nunca Mocamedes podera =.
condicoes.

o problema prioritario, que. pretendemos apresen
tar aqui e a ineiicacia da Comissao Directiva: isto
MO e uma queixa, mas sim um caso que ja M muito
gostariamos de apresentar.

Temos dijiculdades em todos os caminhos para
resolver os problemas que surgem. Por isso, decidimos
[ormar um Comite de ACfQo, para resoluciio dos pro
blemas prioritarios e [omos considerados divisionistas
porque tinhamos [eito reunioes para a forma~Oo de
grupos para resoluciio dos nossos probLemas.

Esta iniciativa competia a Comissao Directiva, que
[ol ultrapassada pela espontaneidade das massas popu
lares. que se organizaram em grupos, em Comites de
ACfQO, para melhor resolucdo dos seus proprios pro
blemas.

A nossa missiio e acabar com os problemas entre
a base e a cupula. Porque so bem entendidos e bem
esclarecidos, poderemos trabalhar em comum. Enquanto
continuarmos desentendidos e com todos estes proble
mas, MO trabalhamos, porque cada um puxa para 0
seu lado, e. isso vai diiicultar todo 0. trabalho,

Para se evitar que isso aconteca, antes de partirmos
de Luanda, queremos levar directrizes certas. Preci
samos ate, caso seja possivel, reunir com 0 nosso ca
marada Delegado no presenca de um membro do. Go
verno. 0 Pais esta numa [ase de reconstrucao e MO
podemos ter problemas desta natureza».

Durante 0 periodo de ocupacdo inimiga, onde e
que os camaradas se encontravam?

Resposta: Estavamos todos ca, incluindo os ele
mentos da Comissao Directiva: Tanto mais que no
nossa fuga, houve problemas, porque dois dias antes,
o inimigo ainda estava em Sa da Bandeira: E nos
em Mo<;iimedes, em vez de relorcarmos 0tU tentar re
[orcar as nossas [orcas, MO; os camaradas do.Comissao
Directiva [oram os primeiros a [ugir. Quando. nos aper
cebemos. estavam todos la no aeroporto, mais as res
pectivas [amilias, porque pretendiam aproveitar 0 aviiio
militar que /Q se tinha deslocado em missiio de servico;

Ell'S estavum a pensar. concerteza que 0 MPLA
so podia ser u Comissiio Directiva e que, por isso, so
a mesma teria tJ direito de abandonar 0 territorio,
e que todo II /)()\'O poderia La ficar que 1100haveria
problemas de especie alguma.

Nos saimos, lomos a DelegOfQv do MPLA e fa
encontramos os camaradas que estavam a fazer milicia,
os grupos d" ac<;ooe a popula~oo que estava vigilante.
N()s vimos rnl/mente um movimertto bastante estranho,
perguntamo.\· peltls camaradas da Comissao Directiva
e disseram-ntJ,vque esst'.\·camaradas estavam no aero
porto. Pedil1llls Limaholt-iu e fomos entao ao aeroporto
I' encontra",1I.VliS cumaradas que ja tinham todas as
coisas arrul1ludase preglllamC)s0 porque da sua fuga, e'
quem e que nllO pre~isava de fugir, numa situa~ao
daquelas.

Se os camaradas sabiam que 0 inimigo ja estava
ca dentro, pelo menos, deviam avisar a popularao e

(Cdn·t. no pOg. II)

[uncionarios, a quem 0 Estado continua a pagar os
vencimentos ate a data do embarque, e os outros
camaradas que se encontravam: temporariamente a tro
balhar em empresas e que a partir do momenta que
lhes [oi anunciada a data do. regresso, deixaram de
trabalhar e por conseguinte, niio recehem os seus ven
cimentos.

Existem tambitn alguns camaradas, que trabalha
yam aqui em diversos Ministerios e que se -encontram
desempregados em MOfiimedes, porque ainda nOo se
enconJram formadas as delega~oes ministeriais para
cada Provincia.

N6s que ainda permanecemos em Luanda, MO sabe
mos quando iremos regressar a M09iimedes. E um pro
blema que tem de ser resolvido. Vltimamente temo~
ouvil1o dizer que MOfiimedes 000 tem condi~oes. E 0
que. nos sabe dizer a nossa Comissao Directiva.

Ora nOs sabemos que as condi~oes, niio e a terra
que as taz. Se niio regressarmos, para come~ar a tra:
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Alguns camaradas de MOftimedes que durante C)
tempo de ocupaciio inimiga se reiugiaram em Luanda,
vieram ao Ministerio da Iniormaciio expor os seus
problemas.

Assim um dos camaradas presentes comecou por
aiirmar que teria havido um acordo entre a Comissao
Directiva e os restantes elementos que se encontravam
na cidade. de Luanda, em relaciio ao regresso imediato
da populadio para aquela Provincia.

E prosseguiu dizendo:
«Todavia, tal decisiio niio [oi cumprida, por moti

vos que desconhecemos ate a presente data, na medida
em que MO nos [oi dado nenhum esclarecimento,
Esta situa~ao causa-nos imensos problemas. porque.
naturalmente alguns camaradas tiveram de deixar os
empregos, na expectativa de regressar a sua terra de
origem, 0 mais depressa possivel, coniorme promessa
da Comissao Directiva.

Entretanto isso MO aconteceu, originando por con
seguirue, uma situacao de iniustica entre os camaradas

"ASPECTOS SOBRE MOtAMEDES"
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o Camarada Presidente Dr. Agostinho Neto usando da palavra durante 0 comleio realizado no Estidio «18 de Setembro..
em Conackry, na Republica cia Guine

(Cont. na pUg. 4)

publica Popular de Angola toda a aiuda que lhe [or
necessaria para atingir e manter a completa indepen
dencia para a qual 0 MPLA e 0 Povo Angolano
sacrijicaram tantas vidas numa batalha longa, iirme e
heroica na qual estiio engajados niio somente a causa
de Angola mas tambem os destinos dOSPovQSda Na
mibia, do Zimbabwe e da Africa do Sui e. ainda mais,
o destino da Africa inteiras,

Depois de Conackry, 0 Camarada Presidente Agos
tinho Neto; partiu para a Guine-Bissau onde [oi rece
bido em apoteose.

A viagem oiicial do Guia e Educador do Povo
Angolano a Republica da Guine-Bissau, teve um alto
significado historico pois que ela se realizou num mo
mento em que as nossas armas que derrotaram 0 Colo
nialismo Ponugues. sao neste momenta tambem, vito
riosas sobre 0 lmperiallsmo •. Esta vitoria entretanto,
so [oi posslvel gracas a vontade [errea do nosso Povo
e a aiuda desinteressada das [orcas progressistas do
Mundo. Este [acto mostra-nos uma vel. mais que nao
podemos lutur isoladamente. Como alirmou 0 Camara
da Presidente «nao podemos ser independentes se nao

o Camarada Presidente Agostinho Neto, depois da
sua primeira visita como Cheie de Estado a Republica
Popular do Congo. iniciou no passado dia 14. uma
viagem historica a alguns poises airicanos que na me
dida do possivel Ibn contribuido para 0 avanco da
nossa luta anti-imperialista.

Com eieito, 0 Presidente da Republica Popular de
Angola. a convite do seu homologo. guineense; Cama
rada Sekou Toure, visitou a Guine-Conackry. Esta
visita do. nosso Presidente para alem de ter constituido
uma verdadeira manijestacao de solidariedade revolu
cionaria, mais urn passo de aproximacdo dos Povos
A ngolano e Guineense, [o! sob o ponto de vista politico.
uma visita importantissima porquanto, 0 Camarada
Presidente, teve a possibilidade de contactar e discutir
iuntamente com Fidel de Castro. Luis Cabral e Sekou
Toure, revoluciontirios hem conhecidos do nosso Povo,
problemas que dizem respeito a luta da Africa. nomea
damente a luta que 0 Povo Angolano trava neste
momenta contra 0 lmperiallsmo lnternacional.

Na Cimeira Historica de Conackry em que. Cuba,
Guine-Bissau e Guine-Conackry estiveram represen
tados pelos seus respectivos «leaders». Fidel de Castro.
Luis Cabral e Sekou Toure, foi conlirmada ao Presi
dente Neto. «a decisao de [ornecer ao Governa da Re-

SOLIDARIEDADE MILITANTE
NA LUTA CONTRA 0 IMPERIALISMO
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Devagar, trepando na cadeira sem barulho, recebeu
o bilhete, guardou-Ibe bern no cal91io e pos outra vez
na mao do amigo as tres balas vazias que luziram.
amarelas· l1a peJe cor de rosa .de Zeca Silva.

Mirando 0 amigo afastar-se com depressa no passo
dele, pequeno de pardaJ, Zito Makoa deixou correr as
lagrimas no meio do riso grande que Ihe enchia 0
corar;ao e engoliu atrapalhado, 0 ranho que corria no
nariz e Ihe deixou na bC'Ca urn bom gosto de mel.

«ANGOLA E DOS ANGOLANOS»

No jardim da frente tinha pardais a cantar nos paus
e nessa hora das onze um sol bonito 'e quente, brincava
as sombras com as folhas e as paredes. Trepado num
vaso alto. Zeca Silva. 0 coracao a bater de alegria
parecia ia-lhe saltar do peito empurrou a janela de vidro
do quarto do director e chamou:

-Zito!
o amigo veio devagar, desconfiado e medroso, mas

quando viu era ainda a cara .do Zeca a espreitar, quis
por urn riso no meio do choro calado mas nao conse
guiu. Desatou mesmo a chorar com toda a vontade.

- Zito, deixa nao chores. 0 bilhete esta aqui, 0
nosso bilhete esta aqui. Ela nao Ihe apanhou, aquele
era outro.

Desamarrotando uma bolinha de papel, mostrou
no amigo 0 pequeno bocado do caderno .de uma linha
onde, com a letra gorda e torta dele, Zito Makoa
tinha escrito durante a liyao:
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- Ah naol Vadios da escola, nao! Malandros, va
dios de musseque! Se ja se viu esta falta de respeito!
Negros: Todos iguais, todos iguais...

A voz irritada da professora sentia-se ca fora. 0
Zeca Silva chorava a dor do amigo num canto da
varanda, nao sabia mesmo 0 que ia fazer para Ihe
ajudar naquela hora. Nao gostava mentir, essa coisa
de aldrabice, nunca que Iazia, a mae sempre Ihe gabava
por si mesmo, menino leal nao falava nunca as men
tiras, aquilo que ele fazia tanto faz e bem, tanto faz
e mal. ele acasava e agora, naquela hora era melhor
mesmo mentir, era ainda a maneira do· amigo levar
rnenos, nao the correrem da escola, e por isso tinha
dado aquele outro bilhete, ele e que tinha-Ihe escrito
depressa, aproveitando a confusao.

Era 0 Zito mesmo que estava a levar com as palma
toadas do' director, ouvia-se ca fora 0 barulho, mas
nem urn grito, nem um soluco mais, s6 as Was zanga
das e raivosas da professora carnbuta, chamando-lhe
de negro malandro, mostrando 0 bilhete que.ele, Zeca
Silva, escrevera ela tinha pernas gordas, para salvar 0
amigo da escola. 0 amigo das brincadeiras e de trocar
coisas.
o recreio estava acabar. 0 continuo ia mesmo tocar

a campainha. Zeca Silva pensou entao que nao podia
deixar assim 0 Zito sozinho fechado no quarto do
director. sem l1inguem, abandonado com as dores.

Os outros todos entraram na classe e ele saiu entao
na casa de banho. onde tinha-se esquivado da profes
sora e do director e deu a volta a casa da escola.

(Concl, do pogo 7)

«Sob convite do Presidenfe Ahmed Sekou Toure,
reuniram-se a 15 de Marco de 1976 em Conackry capi
tal da Republica da Guine, Agostinho Neto, Presidente
da Republica Popular de Angola, <Fidel de Castro
Primeiro Ministro do govemo revofucionario de Cuba,
e Luis Cabral, Presidente da Republica da Guine
-Bissau.

A reunUio foi organizada coosiderando 0 facto que
o exercicio da solidariedade intemaciooal para com a
causa da independencia nacional de Angola determinou
a presenea em territorlo aogolano de efectivos militares
dos tres outros paises,

A reuoiiio examinou a situa~ao da luta do povo
angolano contra a interven~lio da Africa do Sui, cons
tatou as importantes vitoria'S que determinaram a liber
ta~lio da quase totalidade do pais e tomou as resolu
~oes apropriadas sobre a estrategia comum a seguir
na c.olabora~o que sera necessaria para com 0 Povo
Angolaoo, no seu eslorco para a Iiberta~lio total a que
tem direito.

Cuba, a Guine, a Guine-Bissau confirmaram ao Pre
sideote Neto a decislio de fomecer ao govemo da
Republica Popular de Angola toda a ajuda que Ihe for
necessaria 'para atingir e manter a completa indepeo
dencia para a qual 0 MPLA e 0 povo angolano sacrifi
caram tantas vidas numa batalha longa, firme e heroica
na qual estlio engajados nlio somente a causa de An
gola mas tambem os destinos dos povos da Namibia,
do Zimbabwe e da Africa do Sui e ainda mais, 0
destino da Africa inteira.

tro do Govemo Revolaclonario de Cuba, Fidel de
Castro, foi divulgado 0 seguinte comunicado conjunto:.

Ap6s 0 encontro entre os Presidentes Agostinho
Neto, Sekou Toure, Luis Cabral e 0 Primeiro Minis-

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE OS CAMA
RADAS SEKOU TOURE, AGOSTINHO NETO,
LUIS CABRAL E FIDEL DE CASTRO. EM
CONACKRY.

(Concl. da pag, 3)

ligarmos os nossos destinos aos dos outros Povos da
Africa e do Mundo».

Durante a curta permanencia em Bissau, 0 Presi
dente da Republica Popular de Angola afirmou ainda
que a luta dos dois povos ndo havia ainda terminado
dado que «os imperialistas niio cessaram nem cessariio
os seus ataques. Os imperialistas vao tentar iniiltrar os
seus agenies dentro dos nossos poises. os imperialistas
viio tentar destruir as esperancas dos povos que hoje
sao independentes. Enos, nestas circunstdncias, teremos
de construir as nossas Pdtrias, Temos de as construir
sobre bases novas de modo a evitar a exploraciio do
homem pelo homem». Ainda dentro deste contexto
prosseguiu: «niio podemos mais consentir nas nossas
Patrias que homens explorem outros homens, sejam
des brancos, sejam eles pretos, sejam eles mesticos.
Ninguem mals pode ter 0 direito de explorar outros
homens». Estas [oram as palavras do Camarada Agos
tinho Neto; palavras simples claras que todos eniende
ram. Palavras que mostraram ao Povo. irmao da Guine
-Bissau a vontade do Ptesidente Neto de ver estabele
cidas de uma vez para sempre, relacoes mais justas
entre os homens niio so em Angola mas em toda a
Africa e no Mun,do inteiro.
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(MinisJroda Educadio, camaradaANT6NIO JACINTO)
5

«CADA CIDADAO QUE SABE LE'R SERA OBRIGADO A ALFABETIZAR PELO
MENOS UM ANALFABETO»

do que se dizia, estava interessado na defesa do Homern
Angolano; que nao praticava qualquer injustica soc al
sobre as massas oprimidas. Porem, a realidade era
bern diferente. Essas ESCOLAS. como tantas outras,
eram veiculos da ideologia colonial-fascista. difundiam
as ideias do colonialismo.

Como heranca de toda esta situacao, resulta que
a maior parte do Povo Angolano (cerca de 90%),
constituida por operarios e carnponeses, e analfabeta.

No campo da Educacao, 0 combate energico contra
o analfabetismo 6 a tarefa mais urgente que temos
que cumprir para que as massas populares possam
marchar conscientes e organizadas rumo a instauracao
de um Estado de Democracia Popular.

A Lei da Nacionalizacao do Ensino, 6 0 primeiro
passo para a Democratizacao do Ensino em Angola.
Essa lei acaba com 0 ensino como privilegio de algu
mas classes sociais. 0 Ensino a partir de agora passa
a ser publico e gratuito. Salvo casos especiais, 0 Ensino
so podera ser exercido pelo Estado. A Escola nao
sera mais um privilegio da burguesia colonial. de al
guns burgueses nacionais e dos chamados «assimiladoss.
A Escola sera do Povo.

A Lei n." 4/75. de 9 de Dezernbro, preve ainda
a ligayao da Escola a producao. Esta medida tem por
fim criar no aluno (e tambem no professor) a cons
ciencia de um trabalhador; valorizar 0 trabalho manual.
elevar 0 nivel de consciencia politica dos operarios
e dos camponeses; dar as massas trabalhadoras conhe
cimentos cicntif.cos necessaries para a transformacao
da Natureza e da Sociedade.

A Producao colectiva e organizada, quando ao ser
vico do Povo, cria nos homens 0 esplrito de inter
-ajuda, de carnaradagem, Iiberta a iniciativa criadora
das massas combatendo a producao exploradora, trans
forma-se numa base organizativa do Poder Popular.

A transformacao da Escola Velha, instrumento da
opressao colonial, numa Escola Nova que liberta 0
homem .do obscurantisrno, da ignorancia nas letras
e aumenta 0 nivel de consciencia politica das massas
populares, exige do professor uma certa preparacao
ideologica, urn engajamento, uma dedicacao ao pro
cesso revolucionario. Em Angola, para que essa trans
tormacao se concretize e urgente que, fundamental
mente. os monitores de Posto e os professores de Posto
- aqueles que mais sofreram durante 0 colonialismo
porque estao em contacto mais directo com os opera
rios e camponeses, assumam e interiorizem a ideologia
cientifica das massas populares, que estudem e apli
quem correctamente a linha polltica do MPLA.

Professor e aluno, dirigindo colectivamente a Es
cola, devem estabelecer entre si relacoes de camara
dagem baseadas no rnetodo dernocratico da cririca e
autocritica, Pelo seu exemplo e ensino 0 professor
contribui para a formacao de uma nova mentalidade
no aluno. 0 aluno combinando 0 Estudo com a Pro
ducao, identifica-se com as classes trabalhadoras e
aumenta 0 nlvel da sua consciencia Revolucionaria.
A Escola Nova liberta, assim, a iniciativa criadora
das massas populares e cria 0 Poder Popular.

o Poder Popular

mas tambem de completa dominacao econornica, social.
politica e cultural.

Durante a epoca colonial-fascista, as massas popu
lares nao tinham a minima possibilidade de defenderem
por exemplo, a sua personalidade pr6pria, a sua cultura.
Em toda a sociedade colonial dorninava uma cultura
que nada tinha a ver com a realidade do nosso Pais.

Perante essa situacao de total dornlnio, a Escola,
era mais urn instrurnento de defesa dos interesses colo
niais, urn destacamento para .difundir as ideias da dita
«Civiliza~o Ocidentals cujo objectivo era formar nos
angolanos uma rnentalidade inteiramente voltada para
a Europa.
o acesso it ezcola era extremamente dificil para a

maioria do Povo Angolano, por urn lade devido a
situacao de desigualdade econornica e social em que
viviam as massas oprimidas, por outro lade devido it
pr6pria discriminacao racial. Somente alguns angola
nos. os chamados «assimilados», apesar da opressao
e da repressao que tambem se abatia sobre eles, con
seguiam mandar os seus filhos it Escola.

As autoridades coloniais, alarmadas com 0 avanco
decisivo da Luta armada de Jibertacao nacional, nao
s6 em Angola como tambem nas outras ex-colonias
portuguesas, decidiram, para salvarem os seus inte
resses de exploracao do Homem pelo Homem, abrir
apressadamente muitas escolas pelo Pais. A primeira
vista parecia ser urn beneficio para 0 POVQAngolano.
A abertura em massa dessas escolas tinha como objec
tivo fazer crer ao Mundo que Portugal, ao contrario

As lutas e os sacrificios que foram necessaries fazer
pa.a que Angola fosse um Estado soberano e inde
pendente, nao tiveram como objectivo simplesmente
o tim da dominacao estrangeira, portanto do colonia
lismo portugues no nossa Pais, mas tarnbem a criacao
de um Homem Novo, a reconquista da nossa perso
nalidade angolana, para fazer ressurgir a nossa cultura
e para criar uma mentalidade nora.

o colonialisrno foi nao so um sistema de utiliza
yao da forca de trabalho das rnassas oprimidas em
beneficio da burguesia colonial, da c1asse no poder,

cnaEseola NovaA
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-Deixa s6, Zeca! I
procurar ainda. Chegou

Riu Bino, riu de cin
de rnais velho e arregan
- 0 que? Queres

branco!
E todos os miudos se

os mais atrevidos satisfe
do Bind. pondo rasteira:
mas 0 rapaz ria sempre .
era. mesmo que 0 Bin,

6
cultura

nha quando chegou no amigo para lhe con
tar os tiros no musseque e corrigir ainda
os deveres, como era mania antiga.

- Sente, Zeca! Te trouxe tres balas!
Zeca Silva olhou a sua volta, descon

fiado como ele nao tinha, e riu depois:
- Vamos ainda na casa de banho. Se

esses sacristas vao ver, comecam com as
manias deles!

Ai mesmo e que Bino lhes espiou. Da
janela, como tinha a mania, e ate costu
maya espreitar a professora e
tudo. Viu Zito mostrar as tres
balas vazias, amarelas, a brio
lhar na palma da mao dele
cor de rosa, e Zeca Silva
esse amigo dos negros, sem
vergonha! - desembrulhar
ainda com cuidado, 0 carri
nho de linhas caqui.

Toda a miudagem foi avi
sada, esse velho truque do bi
lhetinho passou na sala e as
sim que a campainha do re
ereio gritou, na confusao .da
brincadeira da salda arras da
professora, Bino pes togo urn
soco nas costas de Zito.

- Poca, negro! Nao ves os
pes dos outros?

Era mentira ainda, Zito
estava na frente, nao podia
-Ihe pisar. Isso mesm- refilou
o Zeca logo, adiantando no
meio dos dois. E al Zito sor
riu seu sorriso gordo e tirou
o amigo.

(DA

ZITO

PG~

Pova

Na mesma hora que a professora chegou, ja tinham
-Ihes separado. Mesmo assim arrancou para 0 meio dos
miudos e pos duas chapadas na cara de Zito. 0 barulho
.das maos na cara gordinha do monandengue, caJou
a boca de todos e mesmo 0 Fefo, conhecido pelo riso
de hiena, ficou quietioho que nem urn rato.

- Miudos ordinaries, desordeiros! Quem comecou?
-e a tala irritada da mulher cambuta e gorda. Iazia-Ihe
ainda tremer os 6culos na poota do nariz,

Ninguem que se acusou. Ficaram mesmo com os
olhos no chao da aula. fungan.c1oe espiando os riscos
que os sapatos tinham desenhado no cimento durante
a confusao. Raivosa, a professora deu urn puxao na
manga de Zito e gritou-lhe:

- Desordeiros. ma1criados! ~s sempre tu que arran
jas complicacoes!

- ~ ele mesmo! - e essa acusacao do Bino obrigou
toda a gente a gritar, apontando-lhe, sacudindo 0 medo
de respeito que a professora trazia quando chegava.

-,- Foi ele, s6 pessoral Escreveu coisas ...
- ~ bandido. 0 irmao e terrorista!
E os gritos, os insultos escondidos, apertam-se a

volta de Zito Makoa enquanto a professora sacudia
com forca mesmo 0 brace para ele confessar. 0 rniudo,
gordinho e baixo. balancava parecia era boneco e nlio
chorava com solucos, s6 as lagrimas e que corriam
pela cara arranhada da peleja que tinha passado.

A confusao tinha comecado mesmo no principio
da escola quando Chiquito. urn miudo amarelinho como
brututo e 6culos de arame como era sua mania, xingou
Zeca de amigo dos negros, por causa da troca da
rnanha. E que Zeca e Zito eram arnigos de muito
tempo, desd.e a l! a escola era a mesma e os dois
gostavam sair nas aulas para acacar os passaros nas
barrocas das Florestas, antes de Zito Makoa, que estava
morar no Rangel, ficar no largo da estatua, esperando
a carrinha da borla do s6 Anibal, naquela hora das
seis quando 0 povo saia do service.

Sempre trocavam as suas coisas, lanche do Zeca
era para Zito e doces de jinguba ou quicuerra do
Zito era para Zeca. Urn dia rnesmo, na 3.", quando
Zito adiantou trazer uma ra pequena, cacada nas aguas
.das chuvas na frente da cubata dele. 0 Zeca satisfeito,
no outro dia deu-lhe urn bocado de fazenda que tirou
no pai. Eram esses ~aJ~s que Zito vestia nessa rna-
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e mais alto nao fazia mal. Sempre pelejava
la em cima com os outros monandengues
nas areias vermelhas do musseque onde es
tava morar e por isso mesmo the adianta
ram chamar .de Makoa: curtinho c gordo.
mas Iorca como ele, s6 esse peixe no anzol.

Foi ele que pos a primeira bassula no
Bino e atacou-lhe logo urn gapse mesmo
no pescoco, mas os outros amigos do miu
do - eram tres - quando virarn, saltaram
em cima do Zito e surraram ..lhe socos,

pontapes e tudo e mesmo os
outros que estavarn de fora
nao quiseram desapertar, fa
lavam era mesmo bem feito,
esse rniudo tinha 0 irmao ter
rorista, todos sabiam, e 0 me
lhor era partir-the a cara des
sa vez para nao abusar.

E nessa hora que lhe
apontaram com 0 dedo, mos
trava a cara .dele chorando
das chapadas da professora
nao era da dor nao, era da
raiva desses sacristas, quatro
contra um, mesmo com 0 Ze
ca depois a defender-lhe,
tinham-lhe machucado 0 la
bio e no nariz e ainda por
cima punham mentiras na
professora:

- Verdade, so 'pessora.
Eu vi 0 papel!

- Nao sei 0 que ele es
creveu, mas ele e 0 Zeca
Silva tern a mania de escre
ver essas coisas que nao nos
deixam ler.

Pava
(Cont. no pdg. 4)

- Zeca Silva!
o berro encheu a sala e 0 miudo levantou da car

teira on.de estava esquivado desde 0 principio da con
versa. A mao dele, rapida, amachucou um papel pe
queno.

- Vem ca, malandro. Tenho que me queixar ao
teu pai, para ele saber a prenda que tem. Anda ca,
aproxirna-te!

Zeca veio devagar, enxotando 0 cabelo dos olhos,
guardando a mao no bolso. Os outros cercararn-lhe a
volta da protessora cambuta e Bino aproveitou para
dar-lhe ainda um empurrao, No meio daqueles rniudos
todos, arranhados e despenteados, ficou 0 Zeca com
os olhos pousados no chao. 0 Zito Makoa chorando
de raiva e a professora.

- Mostra ja 0 bilhete que escreveram. Depressa!
- Nao escrevemos bilhete nenhum ...
- £ mentira, e rnentira, a gente viu! - as falas

pareciam gritos de corvos a volta do monte de Iixo.
- 0 bilhete depressa! - e afastou-se para tirar 0

ponteiro.
Sucedeu um mexer rapido, a roda ficou mais grande

a volta dos miudos e a primeira ponteirada bateu ceni
nha, como era tecnica da professora, na orelha do Zeca,
mas ele nao falou ainda.

- 0 bilhete, uma! 0 bilbete, duasl. ..
E as ponteiradas continuaram a bater-lhe na cabeca

e no ombro. Foi ai que Zito Makoa pos-lhe na frente
e levou ele com a quarta pancada.

- Da ainda, Zeca, Nao importa.
Desta vez 0 Zito caiu com 0 puxao da professora

mas levantou logo. 0 bilhete ja sala do bolso do amigo
e a cambuta lia, encarnada, encarnada parecia era pau
de tacula, para perguntar no fim com VOl diferente:

- Quem escreveu isto? Foste tu, negro?
Zito nem teve mais tempo de se defender. As cha

padas choveram de toda a parte e quando a professora
acabou, levou-lhe pelas orelhas no gabinete do director
da escoJa. Atras de Zito chorando, os outros rniudos
acompanharam-lhe, uns com cara de rnaus, outros satis
feitos com aquela surra.

A professora virou-se depressa, balancando as gor
duras e chamou:

cultura

eguiram atras deles,
eitos com as partes
.S para 0 Zito cair
. Cagunfas eJe DaO
10 era mais velho

Esse gajo anda-me
I a hora!
ma da sua estatura
nhou-lhe:
pelejar? Ponho-te
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Brazza e Stanley para os govemos frances e belga, res
pectivamente, aquele pais receava ser expulso de Africa
e, ao apoiar a posi(:ao portuguesa, pretendia afastar
este perigo, uma vez que 'Portugal nao passava de uma
semi-colonia da Gra-Bretanha.

Cinco anos apos a Canferencia de Berlim, em 1890,
Portugal perdeu 0 territorio entre Angola e 0 actual
Mo(:a~~ique, em favor da Gra~Bretanha, pot um u1ti- .
matum; Assim se completou a partilha da Africa Aus
tral entre as potencias 'colonlais europeias, Todos os
cbefes nativos foram «convidados» a submeterem-se
a esta nova e arbitraria distribui~o do territ6rio.
Assim, a historia da Africa Austral tern. sido a bistoria
da resistencia contra a domina~o coloniaIista. Por
tugal, em particular, deparou sempre com forte oposi
~ao por parte das populacoes a que, fez £rente organi
zando as cbamadas «campanhas de pacifica~o» que
mais nao eram 'do ~ue campanhas militares destinadas
a liquidar as aspira~oes de independencia d05 povos
das colonias. Em Angola, as principais «campanbas
de pacifica~o» tiveram Ingar de 1906 a 1919, trazendo
consigo 13 anos de luta ardua.

Vencido militarmente, 0 Povo Angolano nao dei
xou, no entanto, de ofereeer resistencia, embora oao
armada, J'esistencia essa que se intensifioou ap6s a
instaura(:iio do repressivo Estado Novo em 'Portugal,
em 1926, que colocou Salazar no poder. Contudo, 0
centro de resistencia deslooou-se «das bierarqwas tram
cionais, que se tomaram instrumentos doceis nas mi.os

Vimos, no nosso artigo anterior, que 0 'sistema ca
pitalista, em detenninada fase do seu desenvolvimento,
se viu obrigado a lanear-se noma politica de alem
-fronteiras, tendo definido como imperialismo essa fase
do sistema capitalista.

Foi justamente uma necessidade de expansao eco
nomica que levou os paises industrializados da Europa
a estenderem 0 seu dominio aos territories africanos.
E foi na Conterencla de Berlim, em 1885, que teve
lugar a Ultima partilha politica dos territonos coloniais
em Africa. Como resultado desta confereaeia, os terri
torios de Angola, Mo~ambique e Guine-Bissau ficaram
na posse de Portugal, constituindo as suas mais impor
tantes colonlas africanas.

Durante seculos, Portugal nio dedicou grante aten
~o aos seus territorios col.oniais. Somente com a de
clara~o de indepeodencia por parte do Brasil, grande
colonia portuguesa na America do Sui, se registou,
em 1823, oma mudan(:a na politica colonial portu
guesa, tendo Portugal, a partir de enta~, concentrado
a sua aten~o nas colonias africanas, a fim de com
pensar a pecda do Brasil, ate ai, .0 grande fomecedor
de riquezas. Na altura em que Portugal se viu obrlgado
a concentrar as suas aten~oes nas colonias africanas,
deparou com a oposi(:io das grandes potencias coloniais
como a Gra-Bretanha, a Fran(:a e a Belgica, que,
em virtude do seu desenvolvimento industrial, come
~avam tamWm a estar interessadas nessas col6nias.
No entanto, na Conferencia de Bedim de 1885, as
pretensiSesde Portugal em rela~ao as suas colonias afri
canas foram apoiadas pela Gri-Bretanha, pois, tendo
ffi) vista as viagens de explora~ao levadas a cabo por

11- ANGOLA

a chamada ajuda - foram organizadas de tal fonna
que garantem 0 desenvolviment.o de om e condozem
ao atraso do outro.

c) Nao b3 absolutamente Dada de misterioso na exis
tencia deste fosso ou no seu alargamento. Uma e outra
sao censequencia da estrutura do sistema capitalista.

it a luz destes conceitos que se poder8 compreen
der 0 atraso economlco actual de grande nOmero de
paises africanos que, tendo embora ascendido a «in
dependencia», enveredaram por uma via neocolonlalis
ta, continuando a sua economia a ser dirigida e orga
nizada para satisfazer as exigencias do capitaJismo
intemacional, sendo estas, portanto, que definem 0 tipo
de estrutura da sua economia, e nio as necessidades
essenciais dos seus povos.

Nao admita, pois, que 0 Imperialismo utilize todas
as armas ao seu alcanee, desde a corro~o de diD
gentes nacionais ate a interv'en~o armada, no sentido
de conseguir instalar em Africa governos que Ihe per
mitam continuar a explorer as riquezas deste conti
nente, impedindo aos seus povos 0 connole> efectivo
da economia naclonal,

imperialismo
em Africa

do

a) 0 desenvolvimento dos paises capitalistas avan
cades dos nossos dias apoiou-se, desde 0 inicio, na sub
juga~o e explora(:ao dos paises do «Terceiro Mundo».
Nestes Ultimos, as socledades que existiam foram, em
grande parte, destruidas e, em seguida, reorganizadas
para servir os objectives dos conquistadores.

As riquezas transferidas para os paises avaneados
foram, nestes, uma das suas principais fontes de desen
volvimento.

b) As rela~Oes estabelecidas entre os dois grupos de
paises - comercio, investimentos e, mais recentemente,

Portanto, 0 fosso existente entre paises capitalistas
avancados e paises depcndentes constitui, assim, a con
sequencia inevitavel do sistema capitalista e este feno
mt!no so podera ser convenientemente interpretado em
toda a sua dimensao graeas it teoria economica mar
xista que, adoptando 0 ponto de vista do proletariado,
nio esta, por isso, interessada em ocultar ou mascarar
uma situa~io de nitida exploraeao enos permite resu
mi-la do seguinte modo:

J - INTROOU<;l.O (Continuacao do ntanero anterior)

estrategla
•A

ARQUIV
O L

. L
ARA



9

enfim, que fizemos este homem sair do anoni
mato ... Foi no seio da diplomacia guineense que Holden
Roberto foi contactado por certos services secretos do
imperiallsmo, facto que sO muito mais tarde viemos a
,a~r», .

'uhn' II luta desencadeada pelo tider da FNLA,
lIuldt-n Huik-t1u. contra 0 coloniaJismo portugues, diz
\ot'lwu fuure:

dluldt-n nao lutava senao contra os militantes do
"PI. \, I).: cada vez que 0 MPLA enviava para 0
mh'riur de. territorio angolano sec~Oes especializadas
para Iutarem contra as tropas portugoesas, cram as
tropas dll FNLA, que tinham as suas bases nas fron
teiras zairenses, quem as massacrava, Isto e sobeja
mente conbecido da opiniiio pUblica mundial. Que as
tropas de Holden Roberto jamais combateram contra
o exercito colonial portugues, essa e uma verdade que
ninguem pode ignorar».

Entretanto, em 1966, surge outro movimento triba
Iista, liderado por um dos ex-homens de confian~a de
Holden Roberto e Ministro dos Negocios Estrangeiros
do Iamigerado GRAE, 0 conhecido Jonas Savimbi,
movimento que, para alem de se destinar a dividir 0
Povo Angolano, tinba como principal finalidade com
bater II ac~lio do MPLA nas zonas do Leste do Pais.
Mas tambem a UNIT A nao deixa de ser referida por
Sekou Toure:

«Ninguem ignora que a UNIT A de Jonas Savimbi
foi constituida para defesa dos interesses dos colones
portugueses e sul-africanos, cujo program a visava fazer
de Angola um departamento portugues a soldo do im
perialismo. A UNIT A di-Io daramente no seu mani
festo e foi nesta base que este movimento fantoche
condunu a luta contra 0 povo angolano:t.

Entretanto, quer gra~as aos poderosos golpes des
feridos contra 0 coloniaJismo portugues pelo PAIGC,
FRELIMO e MPLA, quer gra~ a maior conM:ien
cializa~iio do Povo Portugues, apOs 14 anos de guerra
nas colonias, deu-se em Portugal a queda do regime
fascista vigente. 0 «25 de Abril» caracterizou-se, na
sua 1.4 fase, pela «substitui~lio do antigo fascismo por
um novo, 0 de Spinola, que, de inicio, conseguiu im
por-se perante 0 Movimento das For~as Annadas Por
tuguesas».

Na tentativa de impor em Angola urn regime con
trario aos interesses do Povo Angolano, 0 Imperialismo
pOs-se em marcba e levou a cabo tods urna serie de
manobras tendentes a realiza~ao dos seus objectivos.
Para destruir 0 MPLA tentou provocar a cisiio no seu
seio: assim surgem a Revolta Activa e a Revolta do
Leste, sendo esta Ultima chefiada por Chipenda que,
mais tarde, viria a integrar-se na 'FNLA.

Ao mesmo tempo que tentava destruir 0 MPLA,
agindo no seu interior, 0 imperiaJismo preparava 0
encontro do Sal entre Mobutu eSpinola, onde se (innou
urn acordo que representava os interesses do capita
lismo imperialista nas colonias portuguesas: 0 Zaire
anexaria 0 territ6rio de Cabinda prometendo finne
mente deixar Iiberdade de ac~o a certas potencias
capitaJistas para que estas pudessem explorar os imen
sos jazigos 'existentes naquela provincia angolana.
Quanto a Holden Roberto, seria imposto como chefe
de Estado de Angola, 0 que constituia, sem duvida, a
garantia de que nenhum entrave seria posto it actua~o
dos imperialistas em Angola.

Para a realiza~ao deste plano, Mobutu contava com
o apoio de Idi Amin Dada. Este, na qualidade de

(Cont, no pdg, 11)(1) .Edllalldo Mondlane, A Lura em MOfambique, Pag, 102

dos portugueses, para iadividuos t' Krupt .... ('). oriun
dos essencialmente de uma elit~ afrit-ana bastante redu
zida, os chamados «assimilados». que, a despeito de
determinadus privilegios que lhes cram concedidos
pelo re~inll' c.. lonial, em face da expl ..ra~iill desumana
do seu Pm II, ~' constitulram em associa~i;es politica»
que lutavam pda Independencia nacional. Exactamen
te, II :\IPI..\ flli [undadn em 1956, eesultand« dll
fusao dCl Partidu da Luta Unida dos Ahit'anu .. dt,
Angola (PLUA) e de outras organiza~ot... Dlu'jllnitli"ta"
Esta fase de resistencia nao armada du p",,, \ nKulan"
prolongou-se ate 4 de Fevereiro de 1961. dlilil "... 'lilt'
militantes do MPLA atacaram al~uma, pri~'It" dt,
Luanda, onde se encontravam d~tidns alKun~d,,, prin
cipais dirigentes nacionalistas.

Muito habdmente, (I imperialismo internacional
fomentava 0 aparecimento da UPNA (Uniao dos Po
vos do Norte de Anltula). movimento que, como 0
pr6prio nome indica. tinha uma base tribal. Mais tar
de, como a designa~iiu dt'nundll\ a clararnente os pro
pOsitos tribaJistas desta urxaniLa~iio. foi suprimida a
palavra Norte, surgind« entau a UPA (Uniao dos Po
vos de Angola). Em 1962. II l'PA passou II designar
-se FNLA (Frente Nacional de Liberta~iio de Angola)
que, em 5 de Abril do mesmo ano, em Kinshasa,
proclamava 0 Governo Revolucionario de Angola no
Exilio (GRAE), tendo como presidente Holden Ro
berto. Este homem, lancado na cena politica interna
cionaJ pelo Presidente da Guine Conakry, Sekou Toure,
mantinha, desde ha muito tempo, rela~oes intimas com
os Services de (nfonna~ao norte-americanos. Mas veja
mos as infonna~oes publicadas pelo quotidiano norte
-americano «New York Times» de 20 de Dezembro
de 1975, e confirmadas por inumerus senadores e
deputados que recolheram confidencias de altos fun
cionarios do Departamento de Estado e da CIA:

«Desde 1961 que Holden Roberto, cbefe da FNLA,
e &gente da CIA a troco de urn 58l8rio anual de
10000 dolares pagos para collier e transmitir infor
ma~Oes aos Servi~os de Informa~ao norte-american os.
Em Janeiro de 1975, 0 «Comite dos 40» da CIA,
presidido por KiSSinger, da 300 000 dolares a Holden
para que este possa combater 0 MPLA. Alguns meses
mais tarde, importantes somas de dinheiro sao dadas,
por intermedio da ZAmbia e do Zaire, a Savimbi,
lider da UNIT Alt.

Porem, ninguem melhor do que Sekou Toure, urn
dos mais prestigiosos lideres da revolu~iio africana, sabe
quem e Holden Roberto. Deixemos, pois, que de
no-Io diga:

«Quem e Holden Roberto? A verdade e que Hol
den Roberto, lider da FNLA, roi, de facto, lan~ado
na cena politica internacionaJ e depois encorajado a
tomar-se 0 porta-voz do movimento de liberta~o ango
lano, pela Republica da Guine - 0 que geraJmente se
ignora em Africa e no Mundo devido ao nosso silencio
volunt8rio sobre esta pagina da descoloniza~iio africana.
Fomos nos que demos a Holden ROHrto 0 seu pri
meiro passaporte diplomatico, em 195s:.1959. Fomos
nos que 0 engajamos e tomamos fratemalmente a nosso
cargo, na nossa Embaixada de Nova lorque, de 1959
a 1960, na qualidade de empregado regular, de assa
lariado beneficiando das mesmas vantagens e prime
gios que os nossos proprios nacionais. Fomos nos,
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MINF A - Mas os camaradas ja t@m aqui uma cOpia sobre
a lei do ,Poder 'Popular?

JL - Ainda nao temos camarada porque DaO nos de
ram mas temos a lei 11/75 e mais dois livros e
nesta altura !emos lido para fixar mais coisas,

palraJ ftminsmilti,raos oLltiros 103Jrn9lnadalS itmbarlhaJdlOCCS.

MJNF A - Muilo bern camarada. Entao isto quer dizer
que aqui na fabriea os camaradas poJitica e sin·
dicalmente estiio organizados, nio e assim?

JL - t verdade camarada ate temos contactado com
a UNTA para nos dar alguns esclarecirnentos.

MINFA - Ultimamente 0 nosso Governo, 0 Governo da
Republica Popular de Angola fez sair uma lei,
isto e, achou por bern fazer sair 0 significado
de Poder Popular numa lei. Entio, cheRou a ler
nos jornais ou ouviu na radio esta lei?

JL - Eu Ii, tenho lido muitas vezes mas ainda nao
cheguei de fixar la muito bern porque ha ai
paJavras para fixar bern, bem la muito bern e
preciso ler com aten~ao. Mas n6s vamos fazer
ja um debate, urn esclarecimento sobre essa lei.

MINFA - A Comissao Sindical tern tambem algumas cama
radas, tern mulberes?

J L - Somos tres homens e quatro mulheres.

MINF A - 0 eamarada ba pouco falou em organiza~ao. tudo
nos faz erer que aqui na fabrica 0 pessoal encon
tra-se devidamente organizado, nao e ve~dade?

JL - Sim camarada estamos organizados ja temos aqui
a nossa Comissao Sindical e a prirneira vez que
isso acontece. e foi eleita ha um rnes para ca.
A Comissao de trabalhadores aqui nao chegou
a existir. E, a nossa Comissao Sindical e com
posta de sete camaradas.

MINFA - () camarada ja ouviu falar do Poder Popular?
J L - J:i muitas vezes, camarada. Signifiea 0 povo uni

do e organizado para fazer uma forca.

MINI-'A":"" Mas aonde e que teria ouvido falar do Poder
Popular?

JL - Em varies sitios: nos comicios que frequento sern
pre. ate no DOM/REOIONAL tarnbem,

MINF A - A Camisaria so fabrica camisa?
J L - Por enquanto s6 fabrica camisas mas dentro em

breve ou melhor daqui ha dois rneses quando
(' patrao regressar de Portugal passara tambem
a fazer calcas,

« ... signijica 0 Povo unido e organizudo para [ozer uma [orca»

10

MINF A - 0 camarada js trabalha aqui na camisaria ba
bastante tempo?

IL - Sim camarada, trabalho aqui ja ha muito tempo.
vim para aqui ainda muito novo, trabalbo aqui
M 23 anos.

MINF A - Como se chama?
Jose Luis Afonso

MINF A - A camarada concord a que seja verdadeiramente
o Povo a mandar?

TA -Concordo sim porque a terra e nossa.

MINF A - Supomos que a camarada sabe, mas se na~, 0

nosso Governo publicou uma lei sobre 0 Poder
Popular, chegou a ver nos jomais ou na radio?

TA - Nao, nao vi camarada quando saio daqui saio
muito cansada e quando chego em casa e 56
dormir para. descansar.

MINF A - Camarada sabe 0 que e 0 Poder ·Popular?
TA - t 0 povo unido e com bastante forca.

«... Povo unido c com bastante [orca»

MINF A - Que idade tern a camarada ?

TA - Tenho trinta e dois anos de ida de.
MINF A - A camarada encontra-se a trabalhar aqui na fa.

brica ja ba muito tempo?
T A - Ha nove anos.

MINFA - Como se chama a camarada?
- Chamo-rne Teresa Andre.

Dia. para dia, 0 processo revolucionario nil IWSSu Pais
avall~a na [irme certe:a de que a Revolucao Nacional triun
fora embora tenha de passar ainda par lI(irias etapas. Parale
lamente tambem aVQIII;a a passos largos e [irmcs a consciencia
de classe das grandes massas trabalhadoras do Pais.

A lnjormaciio como veiculo da expressiio do sentimento
humano, na Republica Popular de Angola, tero de servir com
objectividode 0 anseio e os mais legirimos interesses das mas
sas populares, essencialmente as camadas mais exploradas,
operdrios e cam poneses.

A recente publicaciio da Lei n." 1/76. de .5 de Fevereiro,
sabre 0 Poder Popular tradut: a materializucao dos alicerces
sobre os quais assentara lima Sociedade Nova. onde niio exista
o diierendo explorados-exploradores.

Relativamente aquela lei e 110 firme proposito de auscultar
a opiniiio das mussas trabalhadoras a nossa reportagem des
locou-se a Zona Industrial de Luanda, mais precisamentr para
10 da 5.' Avenida do Cazenga, onde em diversos com plexos
[abris, em. jeito de converso, registou alguns depoimentos.

Na Camisaria Martero, a [uncionar em plena, onde 0

«Produzir Ii Resistir» e um [acto, elementos da sua Comissao
Sindical, honraram-nos com as seguintes aiirmaciies:

o QUE PENSA SOBRE 0 PODER POPULAR?
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A LUTA CONTINUA!

sas por que eles sao assim e conseiencializando-os do
novo papel que Ihes cabe na sociedade. na situayao
revolueionaria que ora atravessamos. E uma tarefa
dura e longa. Mas que tem .de ser realizada.

Esta luta diafia, ocorre paralelamente aquela mais
ampla que visa atacar a raiz do problema. deste e
de todos os outros, que e 0 aniquilamento do capi·
talismo. 0 aniquilamento do regime de explorayao do
Homem pelo Homem. Porque dissemo-Io como a cor
rupyao. tal como a criminalidade4 tal como a indisci
piina. :£ preciso eliminar 0 capitalismo para acabar
com todos estes males. ao mesmo tempo que no dia
a dia trabalhamos para 0 engajamento do hornem
angolano nas tarefas de transformayao desta sociedade.
numa socied.ade progressiva. numa soeiedade de De
mocraeia Popular.

riores hierarquicos. que andam como loucos pelas ruas
das cidades «varrendo» tudo 0 que apareya na frente,
que tern em si toda a sorte de vicios que possa
mos imaginar. :£ a figura que e eonheeida pelo nome
de «KAZUKUTEIRO».

Ele e um produto do regime de explorayao do
Romem pelo Romem. Para combatermos esta aberra
s:ao - mais uma do sistema eapitalista - nao podemos
perder de vista esta· realidade.

A repressao em nada ajuda a resoluyao destes ma
les; antes os agrava «ensina-nos» a experieneia capita
lisla. Temos que ir as causas .dos fen6menos e com
bate-los de base.

.E necessario antes do mais, engajar os <<Kazukutei
ros» no processo produtivo. A oeiosidade gera vieios.
Depois esforyarmo-nos por eriar neles uma mentali
dade nova, politizando-os. mostrando-lhes quais as eau-

(Cond. do pag. J)

MPLA, que tem beneficiado do apoio das Iorcas pro..
gressistas 00 Mundo dcntro do principio do intema
cionalismo proletarlo. Tal como a daqueles que ten
tam deliberadamenre confundir II Africa do Sui, que
agrediu militarmente Angola, com os Estados qUI:
ajudam diplomatica, material e militarmente II Repu
blica Popular de Angola a rcsistir it agressao e a des
truir as Iorcas aliadas da Africa do Sui, da UNIT A.
da FNLA e do colonialismo portugues,

Que a FNLA e a UNITA se tenham aliado a Africa
do Sui e a Rodesia, isso s6 vern, mais uma VCZ, com
provar 0 seu caracter de organiza~oes a soldo do capi.
talismo imperialista.

o processo nio e novo: tcm·se repetido por todo
o Mundo, scmpre que um Povo se ergue em armas,
firmemente decidido n conquistar uma indcpendencia
verdadeira que Ihe assegure 0 controlo efectivo do
aparelbo de Estado.

Presidente em exercicio da Organiza~io da Vnidade
Africana, apresentou, efectivamente, algumas propostas
respeitantes ao problema da descolonizaea« de Angola,
que demonstram bem que Mobutu podia estar con
fiante na actua~io do amigo. Senao vejamos: Idi Amin
Dada ousou proper que Portugal adiasse alguns dias
a proclama~io da independencia de Angola, que entre
gasse 0 poder a OVA e nao ao povo angolaoo e que
fosse enviada para Angola uma for~a armada da OUA
que se substituiria nos portugueses. Estn posi~io assu..
mida pelo Chefe de Estado ugaodes constitui 0 mais
descarado insulto ao Povo Angolano e a Africa, tal
como a de todos aqueles que, no seio da OVA, tem
insistido em colocar em pe de igualdade movimentos
como a FNLA e a UNIT A, cuja aJjan~a com as [or~as
imperialistas rodesiana e sul·africaoa e sobejamente
conhecida de toda a opiniiio pitblica mundiaJ, e 0

(Concl, da pogo 9)

nos estamos em Angola e Moctimedes tambem e Angola,
mas como a situaciio niio estava normal. aquila jd
nao era terra deles e por isso tinham de [ugir.

Mas nos decidimos entiio, que s6 ru criancus . II/
/"'\.\11(1,\ que niio estivessem em condicoes de agurnt,«
/1 embau. deveriam seguir para Luanda.

Foi elllao que urn camarada nos veio alrrtur qiu
1111 porto havia mais cumaradas, nas mesmas circuns
uincias. Dtrigimo-nos entiio ate ao porto de M~ame
drs r lei dissemos a mesma coisa que tinhamos dito
11/1 arroporto: ()U [uglamos todos, au nao [oge ninguem.
A partir dui, ainda surgiram mais divergencias entre
a cupu!« I' a base, porque nao aceitaram a rea/idade.
Par/unto. eles tinham que [ugir enos tinhamos que
iicar. A fe que rea/mente a inimigo entrou enos tivemos
que sair,

Com a reconquista do territorio por parte das nos
sas FAPLA e 0 reaparecimento de toda a populacao,
surgem outros problemas cuja soluciio, nos pensamos
que seia prioritaria. Se rea/mente estamos no caminho
errado, precisamos que nos seia dado um esclareci
men/a.

(Concl. da pogo 2)

organizar uma retirada geral. Assim, quando a Comis
sao Directiva regressar 0 que e que. a populacdo vai
dizer?

Estes actos s6 eniroquecem a nossa organizaciio.
Por isso nos aiirmamos que dali, nao arrancaria nin
guem, porque 0 inimigo ainda MO estava em Mo..
ctimedes.

Eles estavam ainda a muitos quilometros de di.\,
tdncia e nos jd estavamos a barar,

Entiio, eles disseram que nao avisaram a todos por
que 0 transporte era pequeno e MO chegava para
todos. Sinceramente, se,MO chegava para todos, muito
menos para a mobilia, pois no lugar da mobilia vao
Ires ou quatro pessoas.

Deixem as mobilias e avisem 0 resto da populaciio
para se retirar tambem de Mat;omedes.

Nos continuamos a dizer. que dali nao arrancaria
ninguem. Vamos tentar organizar a delesa da cidade
e se nilo conseguirmos, nessa altura arrancamos todos.

Eles ailrmavam que tinham de [ugir, porque tinham
de ir morrer na terra deles. Sinceramerue, camaradas,
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o cCOMftt. CENTRAL DO MPLAHONRA A MEMoRIA DOS HERoIS

Os ma~sacres perpetrados pelos fantoches energumenos durante os meses em que ocuparam algumas
areas do nosso Pais, e em particular nas. vesperas da liberta~ao dessas areas pelas gloriosas FAP,LA, faziam
prever 0 pior acerca do grupo de camaradas responsaveis JOAQUIM KAPANGO membro do «Bureau»
Politico e Coordenador da Comissao Directiva Provincial do Huambo, ALBANO MACHADO, membJ;o
da Comissio Directiva Provincial do -Huambo, Engenbeiro Tecnico ANToNIO FARIA DE ASSIS, mem
bro da Comissao Directiva Provincial do Huambo e Comandante BANDEIRA responsavel do cm do
Huambo.

Desde a liberta~ao das provincias do Huambo e Bie viveram-se momentos de ansiedade DB especta
tiva de saber do destino dos quatro camaradas responsaveis,

Foi apos as averiguaeses a que procedeu 0 Comando cia Policia Popular de Angola de 5 a 9 de Mar~o
que ficou confinnado 0 barbaro assassinato dos quatro camaradas responsaveis, encontrados sepultados D8
area do Capolo, juntamente com centenas de outros eamaradas que os fantoc.bes tambem assassinaram.

o «Comite» Central do MPLA iaclina-se respeitosamente perante a memoria dos seus heroicos responsa
veis, manifestando em nome de todos os militantes 0 profundo reconhecimento pelos altos servi~os prestados
80 MPLA e ao Povo Angolano.

o «Comite» Central do MPLA manifesta as familjas atiogidas a sua expressiio de profundo pesar e
da maior solidariedade miJitante.

COMUNICADO DO <COMITE> CENTRAL DO M.P.L.A.

nacionais e que se vlio apurando as equipas mais re
presentativas. Mas todos tern direito e obrigacao de
praticar desporto.

E nao dizemos «obrigacao» no ar. Mas antes porque
e mesmo benefice. Praticar desporto nao e. nlio pode,
nao deve ser um luxo. Os recintos de Jogos, os clubes,
os pavilhoes, Dlio podem mais albergar so determinadas
cama.das da populacao, mas antes sob orientacao das
organizacoes populares ligadas aos responsaveis des
portivos dever-se-a programar de tal modo a utilizacao
desses recintos ao ponto de todos la poderem ,pmticar.
Para isso se preve atraves de curses. a formacao de
orientadores e monitores, que orientem e racionalizem
essa pratica desportiva.

Massificacao e democratizacao do desporto nao e
acabar com as formas organizadas e organizativas do
desporto no Pais. E antes uma procura de que todos,
mas mesmo todos, possam ter acesso a educacao Iisica
e desportiva porque isso e uma forma essencial para
uma educacao completa e permanente.

Noutra altura procuraremos debrucar-nos mais em
concreto sobre 0 porque e 0 como da contribuicao da
Educacao Fisica e Desportiva para uma Educacao
compJeta.

Aqui parece ter ficado patente como nao pode
nenhum dirigente ou tecnico-desportivo sentir-se desli
gada da nova orientacao do desporto, nlio podendo
marginalizar a sua actividade; mas antes inserir-se num
plano global, num plano que 0 partido e 0 Governo
cornecam a definir, e que a Direccao-Geral ira con
cretizando.

E mais, contribuir decisivamente para que em con
junto. possamos acelerar 0 encontro das formas con
cretas dessa definicao.

Avante por um desporto para todos.

(Colaboraciio do Centro de Documentadio e
Iniormaciio da Direccdo-Geral de Educadio:
Fisica e Desportos,

Desportiva
A Massificacao Desportiva e, no momento, um

lema polemico acerca do qual nos devemos pronunciar.
Quando comecamos a despir-nos dos atavismos

colonial-fascistas e a consciencializar-nos do verdadeiro
significado da Iuta anti-imperialista, muitos dirigentes e
tecnicos desportivos sentiram-se a deriva. No nosso
Pais assistirnos ra interrupcao dos campeonatos .de Fu
tebol, e a nao realizacao de outros acontecimentos des
portivos a que estavamos habituados. Uma transfer
macae de valores, consequencia de uma verdadeira luta
de urn povo que procura a sua independencia no com
bate a tOd,1Sas formas sociais caducas que 0 imperia
lismo aqui semeara:

Quais essas formas?
Pois a alienacao de um povo a quem e «vendidos,

e a que preco, um desporto s6 praticado por uns
quantos.

o elitismo de praticas desportivas dispendiosas as
quais so tern acesso camadas sociais privilegiadas.
A Vela, 0 Tenis, a Motonautica, etc.

Enfim, uma nao consciencializacao do valor da
pratica desportiva e a sua nao extensao a todos,

Porque ninguem condena, e born esclarecermos.
que se continue a organizar equipas com determinado
tipo de apresentacao e representatividade face ao des
porto internacional. E interessante ate ouvirmos Fidel
Castro neste ponte: «E uma vitoria tremenda do Des-

. porto. 6 urna vit6ria extraordinaria em muitos sentidos.
Nao queria aproveitar isto para fins politicos, mas sur
giu a oportunidade dos povos subdesenvolvidos mos
trarem que tern condicoes humanas para competir com
paises de grande desenvolvimento tecnico ... »

Portanto nao vamos acabar com determinadas pra
ticas desportivas mas vamos procurar que a todas elas
tenha acesso a populacao do Pais. Mas tenha acesso
real e nao so para serem escolhidos os melhores e
depois acabou. AS outros sao mandados embora. Nao.
Da organizacao de campeonatos, regionais, provinciais,

MassificardO
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