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o ~WLA compreendia entretanto que a luta contra as taras sooiais e
prolongada e que s6 atraves da explicagao paoiente e da pratica concreta

poderiam ser ultrapassndas.

~ natural Que 0 Movimento seguisse com atengao e profunda simpatia

a luta oontra os mesmos males travadp pela Frelimo e pelo PAIGC, regozi

jando-se com as suas vit6rias e entristecendo-se com as suas derrotas

temporarias.

Houve sempre nas cadeias e campos de concentra9ao fascistas mili

tantes brancos orgulhando-se de ser do MPLA.

A partir de 1964 e gra9as ao trabalho de politizagao feito pelo Me

vimento, e de novo poss!vel que militantes brancos participem directa

mente nas tarefas de liberta9ao.

As Conferencias Regionais de 1968 aconselham a discussao profunda

da questao raoial no Congresso do MPLA.

Mas mesmo sem 0 Congresso, a direcgao, com 0 consentimento do gros

so dos militantes, toma a inioiativa de par os militantes brancos em

...
de fazer marcha atras para se perguntar se os mulatos eram ou nao rulGO-

lanos de pleno direito e para relagar para muito mais tarde a discuss~o

da nacionalidade. dos branoos nascidos em Angola.

Era, no entanto, manifesta a vontade firme do Movimento de dar uma

solU9ao justa ao problema racial, inscrevendo mesmo nas suas palavras de

ordem "abaixo 0 racismo" e "abaixo 0 tribalismo".

Desde a sua origem 0 na:10nalismo angolano moderno (lQponhou-aono.
~uta contra 0 racismo.

Imediatamente ap6s a Segund guerra mundial nacioanilistas de to

das as ragas e de todas as etnias comegaram a agrupar-se em organizagoes

de caracter social e cultural, onde, atrav9s da pratica quotidiana, se

salientaram os homens ~ue mais tarde, em 1953, iriam fundar os primei

ros partidos clandestinos.

Entre os fundadores do MPLA ha militantes de todas as ragas.

y~s 0 colonialismo e 0 imperialismo estavam ~ espreita e agiam na

sombra. Logo desde 0 in!cio esfor9avam-se por tomar antag6nicas as di

ferengas etnicas no seio do povo angolano e aprofundar a desconfianga

entre as ragas.

E assim e que, em 1961, sob a .instigagao da UPA, ha uma explosao

violenta de racismo e de tribalismo.

Tal como nao poderia deixar de ser, isto reperoutiu-se no seio do

~~LA, e lament~velmente 0 Movimento de vanguarda do povo angolano teve
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contacto directo com as massas popu1ares. 0 ba1ango deste acto corajoso

~~i lnrCRrnentepositivo.

Enfim, em 1974, na Conferenc~a Inter-Regional de Militantes, a ques

tao foi d!scutida em profundidaae. De0ladi~ram-se duas teses opostas,aca

banda por vencer a linha justa, que considera aneolanos todos os indiv4

duos nascidos em Angola independentemente de quaisquer consideragoes ra

ciais ou etnicas. A partir deste momento 0 estatuto dos militantes bran

cos do Movirnentoficou claramente defini~o.
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na luta.

A prova de que a comunidade branca nao e angolana e que ela nao

participou na luta. As poucas excepgoes que existem referem-se a meia

-duzia de individuos brancos e nao a comunidade branca em geral.
; -Em s~ntese, a contradigao principal em Angola materializa-se em

duas ragas. Actualmente a nossa luta nao e de classes mas contra 0 ini

migo externo.

Os brancos em Angola, pelo f~cto do bolonialismo, beneficiaram

sempre dum estatuto de privilecio. Por isso as contradigoes em Angola

nao sao de tipo capitalista s~mples: entre 0 operario branco e negro

as contradigoes podem ser antag6nicas. De facto 0 cstatuto das opera

rios brancos deve ser estudado com atengao, e tres hip6teses sao de

considerar: 1) sao igualmente exploradores; 2) nao pertencem a classe

opera~ia devido aos privilegios; 3) nao passam duma aristocracia ope

raria. Da mesma maneira ha contradigoes antag6nicas entre proprietarios

brancos e negros. Os negros nao podem ascender em toda a piramide so-
.... #

cial: por exemplo, nao ha em Angola uma burguesia financeira negra.

Ha uma coincidencia entre factor racico e conteudo de classe. Ha
uma raga exploradora que e a branca.

Mesmo os brancos que nasceram em Angola nao devem ser considerados

angolanos .ume. vez.quo nascoram numa "Angola portuguesa", como portu

gueses, portanto 0 meio ambiente mal se reflectiu neles, 0 que signi-

fica que 0 "jus soli" nao e aplicavel neste caao , A mentalidade dos

brancos e por conseguinte diferente da angolana. Eles sao chauvinistas

nacionais portugueses.

lsto e afinal absolutamente natural, porque os brancos na.sceram

nas co16nias, que sao os colonos.mas tem os seus suportes ::'Lcl.nOe
Ora, os colonos sao brancos.

Argumentando de qualquer das duas maneiras conclui-se que a.comuni

dade branca nao faz parte do povo angolano nem da nagao angolana.

Sao povo angolano todas as classes que constituem a comunidade

colonizada e que portanto estao interessadas (e de facto participaram)

A contrad.igaoprincipal na.Angola colonial e entre 0 colonizador

e 0 colonizado. Acontece que coexistem em Angola uma comunidade branca

e outra negra e que essas com~lidades coincidem com os dois aspectos

da con~radigao principal que sao, respectivamente, colonizador e colo

nizado. Logo toda a comunidade branca e colonizadora e por conseguin

te explorador~.

Pode-se argumentar doutra maneira: 0 colonialismo e um sistema,

I. A TESE a&ClCA NA SUA ESSENCIA
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A linha politica do MPLA que consiste em considerar angolanos os

brahcos nascidos em Angola esta, pois, errada. E mesmo tacticamente

e um erro, porquanto e mais provavel que os brancos se liguem A Unita

que ao MPLA.

So a camada negra e constitufda de classes que estao interessa

das na luta de liberta9ao nacional. E nao ha um so negro, soja ele TE

ou GE, que tenha agido contra 0 seu povo sem ter side coagido fisico.

ou espiritualmente.

FNLA.

rao ao nosso;
0) --3 As massas populares desligar-se-ao do MPLA jill1tar-se-aoA

gravesg

10) Sera dif'icilrefutar a representatividade dos elementos do go

verno provisorio~

20) Os brancos formarao exercitos rac.istas"angolanos" que se opo

acidentalmente em Angola.

Caso se reconhega a nacionalidade angolana aos brancos nascidos

em Angola, as consequencias desse acto serao mulpiplas e extremamente
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Em conclusao: tanto 0 conceito de nagao, como 0 de povo ou de clas

se nao corrtSm 0 elemento raga. MuHo poJ.ocorrtrdr Lo , todas estas reali

dades se formam indepen~entemente de ragas ou etnias, sendo mesmo amal

gamas de ragas e etnias.

Classes sao grandes grupos de pessoas que se distinguem pelo lugar

que ocupam nUllsistema historico determinado da produgao social, pela suo

relagao (as mais das vezes fixada e consagrada pelas leis) com os meios

de produgao, pelo seu papel na organizagao social do trabalho, e portan

to, pelos modo~ de obtengao e importancia da parte'das riquezas sociais

de quo dispoom. Classes sao grupos de homens em que alguns se podem

apropriar do trabalho dos outros, em virtude do lugar diferente que ocu

pam numa estrutura determfnada; a economia social.

,..
Assim, na etapa actual, todas as classes que ccnstLtuem a nacao en

golana estao objectivamente em oPosig~o ao colonialismo portugues, pelo

que todas elas formam 0 Povo angolano.

Uma parte daquilo que em regime colonial era povo separa-se deste

em regime neocolonial e constitui-se em burguesia compradora.

-Como categoria historica que e, 0 conceito de "povo" evolui corn0

tempo, sendo detorminado pela contradigao principal que em cada momenta

separa as grandes massas popule.cionaisdos seus inimigos. .

,.. ,
Nagao e urnagrupamento humane hist~ricamente conatituicD, apreson-

tanclouma sorie de caractoristicas fundamentais:

10) Comunidade de territoriog toda a nagao esta inscrita num terri

torio dotcrminado;

20) Comw1idade de vida economica~ urnmercado nacional Unico esta

belece vinculos economicos solidos 0 permanentes entre as varias regi

oes dum territorio nacional,

30) Comunidade de lingua: todos os individuos da mesma nagao falam

a mesma lingua?

40)Ha uma cultura nacional, reflexo duma certa com~dade psico

logica.

A nagao e urnproduto tipico do capitalismo nascentc.

A hist6ria ensina-nos que as nagoes actuais se formaram independe~

temente das antigas comunidades tribais, ctnicas ou raciais, e sao mes

mo amPlgamas de tribos, etnias e ragas~ Por exemplo, a nagao portugue

sa resulta duma amalgama de varios povos, celias, iberos, fonicios,

gregos, car-tagtinesas, romanos, visigodos, arabes, berberes e mesmo al

guns escravos negros.

II. NA9AO, povo E CLASSES
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que coincide, 6" !

E e completamente absurdo afirmar-se que a contradi9aO principal em

Angola so materializa em duas ra9as. Ja vimos ru1teriormenteque explora

dor nao coincide em absoluto com branco, e que mesmo que coincidisse,tal

do, mas sim entre 0 colonialismo e a n~9aO angolana.

Ora, 0 colonialismo actual e urnsistema de explora9aO do imperialis

mo, caracterizado peLa domina9ao politica, econdndca e socLal dum pais

(colonia) pela burguesia do pais dominador (imperialista). Repetimos,bur

guesia do pais dominador e nao nacionalidade e~ploradora.

lijaose deve confundir colonialismo, que e urnsistema, com colona ou

colonizaddr, que sao pessoas (.ueocupam determinado lugar nesse.sistema.

Existem efeptivamente colonos e colonizados em Angola, que se encon

tram em conflito. Mas essa contradi9~O 6 secundaria.

Nao ha duvida,que no seu conjunto 0 colonizador beneficia dum esta

tuto de privilegio. Mas sera urnerro ver no colonizador urnbloco compac

to; com efeito, essa grande massa 6 constituida de diferentes classes so

ciais, desde os trabalhadores a grande burguesia.

Da mesma maneira, 00 colonizados sao um compiexo de diferentes clas

ses, sondo algumas exploradoras, outras exploradas.

Ver nos operarios brancos exploradores so pelo facto de serem pr~v~

ICGiados em relagao ao grosse (e nao a totalidade) dos trabalhadores e
pro£undamonte errado, pois, objectivamente, os'trabalhadores branpos tam

bernsao explorados, ta,mbempr-oduzcm mais-valia para 0 capitalista. E se

eles constituem uma aristocracia operaria,.tambe~ os negros em condi~oes

idontivas sao parte deasa camada social.

E sobretudo e urnerro ~ue as massas operarias duma colonia desviem

os seus ataques da burguesia estrangeira exploradora para os trabalhadpres

da potencia colonizadora ou para ps trabalhadores brancos nas colonias.t

isso mesmo que 0 inimigo pretende.

Por conseguinte, a contradi9aO entre colonizado e colonizador e
multifacetica" ou melhor, ha varias contradi90es, sendo umas antagoni

cas outras nao.

Pelo que atras foi dito depreende-se que nao e verdade que haja coin

cidencia absoluta entre os binomios colonizador-colonizado, explorador-e~

plorado, branco-negro, isto 6, ~ue haja COlllcidenciaabsoluta entre fac

tor racico e conteudo de classe. E mesmo que assim fosse, nunca dessa co

incidencia se poderia concluir~ logo, 0 branco 6 explorador ! Isso seria

criar urnnovo principio filosofico, completamente ilogico, que seria: "0
.",i',,".

A contradi9aO principal em Angola nao e entre colonizador e ooloniza, -
III. A TESE NAO RACIAL
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,tos da nova na9ao.

E,repetimos, Angola e uma colonia de povoamerrto, Ao contT,hio da

Guine, os brancos de Angola nao eram samontc soldados, funcionarios 0

comerciantes de feitorias, mas radicaram-se no pais, alguns ha ja va-

Angola.

Ao longo dos seculos varios povos de diferentes origens foram ocu

pando 0 territorio da actual Angola. 0 colonialismo, pela forga das ar

mas, def'iniuas fll70nteirasdo pais enos alvores dcste seculo comegou a

introduzir as rola90es capitalistas. Ora sao essas rOlagoes capitalis

tas a causa do nascimento da nagao angolana, pois instituem urnmercado

Unico sobre 0 territorio angolano e desoncadeiam, atraves da grande in-

,'.terpenet;r:-agiodos homens, 0 processo de formagao duma comunidade psi

cologica.

Os brancos estao, pois, em Angola, desde os primciros balbmciamen-

A Hist6~j,~,,,a:ntigada Humanidade era marcada por grandes fui~a.900S
de povos, que .seentrechocavam, se guerreavam, ae ()~~,v:i;zavab Ulll3')2·OS

outro-s,se interpenetravam. E esses movimentos nao foram casuais; foram

o resultado do facto de se ter atipgido determinado nivel das forgas

produtivas e de organiza9ao social.

Por conseguinte nap e por acaao que as pot Snc i.aacuropeias se e~r

pandiram para 0 resto do mundo. 0 colonialismo nao e urnacaso.

Nao e um acaso que os paises da America latina, a 1frica do Sul ,

Angola ou Mogambique se tenham tornado co16nias de povoamento ouropeu.

Nao e por acidente que varias dezenas de milhar de brancos nasceram em

nao quereria dizer nada , Alias, jamc:.isna hist6ria uma cont:CCl.c;ic.;:;io-';:1-t:8~

duas ragas foi uma contradigao principal, foi 0 motor dum progresso

qua.Lque r ,

Pelo contr-dr-t.o ,: 0 factor raga e sempre secunddr-Loe'so pode S8r

ap~rentcmente principal quando manobradores manipulem a opiniao pdbli

ca. P} uma conquista fundamental da Humarridade a conaagr-aoaodo princi

pio da nao consideragao do factor racico. Outra vit6ria.ainda maior e
o principio do internacionalismo proletario , que e a expressao ljlCixima

sa solidariedade, a solidariedade entre os pro,letchiosde todo 0 mundo,

independentemente de quaisquer consideragoes raciais ou nacionais.

Tambem nao e verdade que a nossa luta nao seja de classes mas sim

contra 0 inimigo c~cter~o.Desde que as sociedades se estratificaram em

classes, toda a,Historia da Humanidade ternsido, na sua essencia, a

historia da luta de classes. De acordo com esta 6ptica justa compreen

de-se que a ltitade Angola,tambe~ e uma luta de classes, em que a bur

guesia exploradora e estrangeira.
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- -o argumento de que a comunidade branca nao faz parte da nagao polo

facto de ser privilegiada, nao tom sentido, e e mesmo perigoso na medida

om quo aom ~ maxima facilidade pode ser estendido aos mulatos 0 negros

"assimilados". Sobretudo contra os mulatos e facil argumontar que nasce-

ram ~cidentalmente 13mAngola, uma vez que "seus pais" tambem se instala

ram por acaso no pais. Alias foi 0 que sucedou em 1961, quando a UPA e.l.......
cnngou gTandes sucessos iniciais atacando ferozmentc os mulmtos e negros

privilegiados, 0 que provocou 0 assassinato de milhares de inoccntes e

de patriotas. 0 MPLA lutou sempre corajosamente contra tais dcsvios, mes

rnacom 0 risco de perder a audiencia junto das largas massas populares,

por estarem inicialmentc pouco politizadas.

claro no mcio da bruma colonial.

"" ,. .....Nao 0 pois correcto afirmar-se que os brancos naturais de Angola sao,

no seu todo, "chauvinistas nacionais portuguosesll• Ha-os em bornnumero, e
verdade. Mas na sua maioria querom a independoncia de Angola, ombora rara

mente com as caracteristicas sociais que 0 MPLA quer dotar 0 pais.

A propaganda colonial-fascista fez tudo por afastar os brancos da lu

ta de libertagao nacional, inculcando-lhes a ideia de que a indepondencia

significaria expulsao dos brancos. Mas as mais conscientes souberam ~cr

Com 0 andar dos tempos, 0 jus soli tende a ultrppa.sear0 jus sanguini

~orquc as nagoes modernas nao sao comUnidades de sangue. Alias as moder

nas teorias sociais provam quo 0 hommm e essencialmente influenciado polo

maio ambinnte e nao pela sua etnia ou raga.

Do ponto de vista juridico ha dois critetios para a atribuigao da na

cionalidade: 0 "jus soli" e 0 "jus sanguini".

o lIjussanguini", ou direito do sangue, e 0 primeiro desses direitos,

c terna sua origem na propria concepgao de cIa, que e uma comunidade de

pcssoas do mesmo sangue.

Mas as sociedades evoluem, delimitam-se os territorios, aparecem as

classes e os roipos politica 0 administrativamente organizados e engloban

do varias etnias. Surge entao urnnovo conceito, 0 "jus soli", ou di:l7eito

do solo, que considera "nacional" todo 0 individuo nascido num detcrmina

do torritorio , independent~!flentedo seu sangue•.'~. . ~'..

-rias geragoes, e sao hoje uma comunidade constituida de diferentes classes.

A Historia Universal mostra-nos inumeros casos. de povos invasores que

acabaram 'Porser considcrados "nacionais" nos paises invadidos: os romanos

na Europa, os arabes no Norte de 1frica, os espanhois na America latina.

Rojc em dia torna-se evidente que os brancos da ~frica do SuI sao sul-afri

canos e que a s.olugaodo problema deaaa pais dove ser encarada no ambito da
luta de classes.
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(1) Lenin, "A significa9ao social das vitorias servas e bulgaras", tomo
18, pagina 407 da cdi9ao francesa.

A proposito das tres "consequcncias graves" para 0 Movimento em vir

tude do reconhecimento dn nacionalidade angolana aos brandos nasci~os em

""mente de serem autoctones ou nao;

b) So dessa maneira, quer dizer, com um caracter de classe bernar

reigado, a luta'seria renlmente consequente, seria uma revolugao·

Mais uma vez so repete que 0 problema deve ser semprc vi.stoem ter

mos de c1asse. A proposito das guerras nos Balcas pela libertagao do

juga turco, dizia Lenin em 19121 liSea Macedonia tivesse side liberta

da por uma revolu9ao, quer dizer, pela luta dos camponeses servos, bul

garos e turcos contra os grandes proprietarios'de todas as nacionalida

des (e contra os g~ernos desses proprietarios)~ e provavel que essa li

berta9ao tivesse custado aos povos dos Balcas cernvezes menos vidas hu

manas que a guerra actual. Teria custado infinitamcnte menos caro e te

ria sido infinitamcnte~~~Pleta." (1)

Sao de frisar ~otG aspectos essenciaisg

a) Embora a luta na Macedonia (parte da Jugoslavia) fosse contra 0

juga turco, tambem os camponeses turcos devcriam participar ne1a, e es

sa luta deveria ser contra todos os grandes proprietarios, independente-

A experiencia africana diz-nos que 0 neocolonialismo, que e 0 ini-·

migo numero I de ~frica, e constru:ldocom uma burguesia compradora nc~

gra, -;;_uenao precisa de ser muito numerosa para ser ef'Lcaze pode ser

criada em curt:lssimoespago de tempo pelo imperialismo. E essa burgue

sia, para se assentar no poder, utiliza a arma abjecta do tribalismo

(e tambem do racismo!). Portanto e dentro dcsta grande perspectivCl.'luo,

des~e ja, devem ser enaarados os problemas de Angola.

is, indepcndentemente da cor de cada um.

Ha em Amgola muit.asclasses exp10radoras de todas as ragas. E 0

problema futuro poe-se em termos do luta de classes, no interior do pa··

Se se adoptS.0 princ:lpiode que os brancos podem continuar em An

golf, mas como estrangeiros, criar-se-a desse modo uma grande comunidade

estrangeira em Angola, com urnestatuto,de privilegio definido em acordos

intcrnacionais com 0 governo p~~tugues. So, pelo contrario, esses bran

cos sao considerados angolanos, serao tratados como qualquer angolano,

sem que nenhum estado ostrangeiro os possa proteger.

o MPLA e 0 unico partido em que os mulatos sao rcalmente considera

dos angolanos de pleno direito. 0 que hoje parece evidente e 0 resulta

do duma longa luta politica ,de treze anos, tanto no interior do Movi

manto e de Angola, como no exterior, contra os preconceitos de ~frica.
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(1) in "0 Seculo" de 21.IX. 1974

nosso povo".

Continua Samara Machel: "Finalmente queremos dirigir-nos a. populagao

branc~ de Mogambique, quer mogambicana, quer portuguesa e estrangeira em

geral. A primeira pal~vra que Ihes queremos transmitir e uma palavra de

Mogambique, tal como Angmla, e uma colonia de povoamento e defronta

-se por conscguinte com os mesmas prob10mas. A FRELIMO soube resolve~los

da melhor maneirn. Na "Mensagem do Presidente da Frelimo p~r ocasiao da

investidura do Governo de Transigao de MogambiQue" diz-se: "Que ninguem

pretenda ver neles (dirige~tes da Frelimo) representantes duma raga, 'etnia,

regiao ou crenga religiosa. Eles representam 0 povo trabalhador, os seus

sacrif{cios e as suas aspiragoes, 0 ?ovo inteiro do Rovuma ao Maputo, sem

distingao de raga, etnia ou religiao. Lutamos e continuaremos a lutar to

dos pela raesmaNagao, pel,oideal Unico de Iibertagao da nossa terra e do

._
uma vez que a expressao "coacgao espiritual" pode ser interpretada da ma-

neira que se quiser, de tal modo que - virando 0 feitigo contra 0 feiti

ceiro - se pode dizer que tambem os brancos foram coagidos espiritualmen

te a lutar contra os nacionalistas!

m dar mostras de ingenuidade afirmar que todos os angolanos que col~

'nraram com 0 colonialismo, incluindo os TE e GE, 0 tenham side por coac

gao f{sica ou espiritual. Ou entao trata-se de puro malabarismo pol{tico,

-em Angola. Sendo assim nao parece muito provayel que as massas populares

se afastem do ~WLA por tor dito a mesma coisa.

Angola h~ a dizer 0 seguinte:

10) Qualquer que seja a raga dos governantes actuais de Angola e se~

pre facil refutar a sua representatividade, desde que nao sejam mandata

dos pelo MPLA;

20) Os exe'rc].·tos . t d t' "~. "fr-aci s as 0 lPO Ls].na ormam-se Lndcpenderrtemerrta

do qualquer criterio de nacionalidade, e em quaisquer circunstancias deve

mo-nos opor a eles pela violencia;

30) Tenhamos em conta uma declaragao de Holden Roberto: "cidadao an

golano e aquele que, sem diforenga de qualquer tLpo, e salvo ped.i.doem

contrario, tenha nascido em Angola9 mas tambem se pode acordar a naciona

lidade angolana aqucles que, aceitando e submet.endo-sea soberania e a
constituigao do pa{s e dispondo-se a perder a nacionalidade anterior, as

sim 0 desejem e como tal scjam aceites pelas instituigoes jur{dicas ~ na

cionais." (1) m obvio que Holden fez esta declaragao por oportunismo. Se

ja C0[;10 for, ele foi obrigado a faze-la, forgado pela situagao concreta
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Terminemos cste trabalho aconselhando vivamente a todos os militan

tes do MPLA a relerem com muita a~engao u palestra de importancia funda

mental do camarada Presidente, Dr. Agostinho Neto, na Universidade de

Dar-es-Salaam, intitulada "Alguns aspectos actuais da lut~ de libcrta-

9ao nacionnl: Quem e ° inimigo, qual e 0 nOS90 objectivo".

tranquilidade e de confianga. A FRELIMO nunca lutou contra 0 povo portu

~GS ou contra n raga.brnnca. A FRELIII10e a organizagao de todos os mo

gambicanos sem distingao de raga, de cor, de etnia ou de religiao. A
nossa luta sompre se dirigiu contra 0 sistema colonial de opressao C

de exp19ragao~ por isso todos aquelcs que vivem do seu trabalho hones

to, a que sabamos con tituirem a esmagadora maiorin da popula9ao bran

oa, ternuma contribu:ilgaopositiva a dar a reconstrugao nacional do nos

so palS, com -todo0 Pvvo M09ambicano."

E mais adiante: "Queremos chamar a atengao para offacto de que,

nao de definindo a qualidadc de mogambicano pela cor, llngua, crenga

religiosa, origem social ou sexo, devemos en~rgicamente combater a no

gao,de minoria que se quer inculcar em especial aos mogambicanos bran

cos. Nao ha minorias, nao ha direitos ou deveres espcciais para qualquer

sector do Povo mocambdcanoe somos todos mocambdcanoa COID1os direitos

que 0 trabalho nos confere, com ° idcntico dover de constr~ir a Nagao

unida, prospera, justa, harmoniosa, paclfica e democratica."

Desie documento programdtico da Frelimo sao de destacar os soguin

tes aspectos de importancia mai~r:

10) Ha brancos om M09ambique que sao mogambicanos, outros sao pn~

iruguDses,e outros sao das mais diferentes nacionalidades;

20) Os brancos mogambicanos fazem parte da na9aO mogambicana?

30) A contradi9aO princip~l om Mogambique e entre a nagao mogambi

cana e 0 colonialismo portugues?

40)A maioria cSIDaeudorad~ popula9aO brance de M09ambiquo vive do

seu trabalho, portanto nao e exploradora;

5°) Tambem os brancos podem ser militnntes da Frelimo;

60) Os brancos m09ambicanos nao sao uma minoria nacional, mas par

te integrante da nagao m09ambicana;

7°.) Ha identidade absoluta entre os pontos de vista da Frelimo e

do MPLA.
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