
(Conclui na pagtna 6)

o combate ao colonialismo portugues, na fase
que antecedeu a luta armada de Iibertaeao
naclonal, caractertzou-se pela negaeao de todas
as manifestaeoes culturars coionial-fascistas,
pela afirmaeao de uma cultura angolana revoluci
onaria, A poesia, dentro das manirestacoes cultu
eais do povo angolauo foi uma arrna importante
pois apresentava a exptoracao, a hnmilhaeao
e sofrim.ento a que 0 povo estava votado, dentro
dos quadros do contrato, do analfabetismo, da 00-
serta, da fome, do obseuranttsmo, da ignorancta,
etc.

Antonio Jacinto, poeta e combatente revolucio
nario da primeira hora, Ilustra nos seus poemas
a vontade do povo se Ilberbar das garras do
colonialismo, da exploraeao do homem pelo ho
mem, dando slmultaneamente 0 grito de alerta
para mobtlizaeao e organlzaeao do povo para a
luta, pela constru~ao de uma sociedade nova,
justa e demoerattea,

ANTONIO JACINTO
POETA DE COMBATE

Continua na Pagina 6

Pretendemos estar atentos a todas rnani
testacoes e orqanizacoes que se relacionem
com a actividade da nossa cooperativa
livreira e cultural «ANGOLANA». E deste
modo que podemos verificar uma tentative
de renascimento do espirito de grupo ou de
grupo de elite intelectual, numa evidente
dispersao de esforcos que s6mente preju
dica 0 POVO por quem lutamos.

Durante muitos meses falava-se a boca
cheia na falta que fazia urna orqanizacao
cultural que permitisse finalmente ao POVO
reassumir a sua cultura a qual durante tantas
centenas de anos foi deformada e destrlda.
Tentou-se portanto. durante 0 feroz periodo
colonial, despersonalizar 0 POVO em tudo
o que ele fazia. E de tal forma isso aconteceu
que passou a ser canalizado para "rebitas"
existentes em cada canto do bairro, AI, 0
POVO alienava-se na bebida, na Kazucuta
e nas musicas profundamente reaccionarias.
Assim de tanto ouvirem esses discos, essas
vozes, essas letras. hoje, os nossos artistas
num claro esforco de se porern ao service
da revolucao. nao conseguem Iuqir a esses
vicios, a essa educacao. a todos esses de
feitos. As vezes parece que estamos a ouvir
urn ataque ao imperialismo em rnelodia de
boate. Infelizmente 0 neocolonialismo cultu
ral e a heranca rnais dificil de destruir.
Contudo ela nao sobrevlvera muito tempo
se desencandearmos imediatamente uma
guerra sem trequas contra esses vicios pela
reeducacao musical, teatral, cinematografica
etc. Para isso necessitamos de concentrar
os nossos esforcos juntamente com as emi-
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OS trabalhos nao assinados sao de Respon
-~

sabili'dade da Cooperativa «Angolana»

Postal 1442 - LUANDA

MORADA - Rua Paiva Couceiro - 91 Caixa

DmEC~AO: Cooperativa

Livreira e Cultural «ANGOLANA»

POVO E CUL IURA

EDITORA - «POVO E CULTURA» numero
urn saiu cheio de imperf'elcdes. Iremos fazer tudo
para corrigrr nas futuras edtcoes tornando-o
cada vez melhor. Nesta secgao estamos com
graves problemas de distribuicao. Precisamos
tie apoio neste sentido. Sera necessario organizar
pequenas bancas de venda «POVO E CULTURA»
e todas as outras publicacoes que dentro em
breve iremos editar. Agradecemos portanto a
colaboracao das Comissoes de bairro, nesta luta
pela promocao da Cultura Popular.

TEATRO, MuSICA - Estas seccoes eonti
nuam sem actividade por falta de colaboracao.
Portanto, quem quizer participar nestes sect ores
deve inscrever-se rapidamente na Cooperativa
para iniciarmos os trabalhos. Em musica, temos
urgencia em quem saiba dirigir grupos corais.
RADIO - talvez antes do numero tres de

«POVO E CULTURA» ja esteja no «AR» 0 nosso
programa.

Para esta iniciativa, solicitamos 0 apoio sincero
de todos os que querem lutar por uma cultura
popular.

DEC das Comissoes populares de bairro Catla
bairro inscreve 0 numero de criancas que quizer
Depois, logo ap6s urn tema proferido por urn
camarada da Cooperativa, as crtancas corneca
rao a pintar ou idesenhar publicamente, em cada
bairro separadamente. Por fim serao reunitios os
trabalhos executados os quais irao ser apresen
dos em todos os bairros em todo 0 pais com as
respectivas explicacoes.

ANGOLANADA

P0 V 0 E C U-l T U RA

ARTES - PLASTICAS - Esta seccao vai or
ganizar a nossa primeira iniciativa de massas:
o SALA.o POPULAR DE ARTE INFANTIL.
Este salao, sera realizado com a eolaboracao dos
2

CINEMA - Esperamos a todo 0 momenta
concretizar contactos com organizacoes progres
sistas internacionais, com a finalidade tie obter
material e filmes revolucionarios demonstrativos
da luta dos povos oprimidos de todo 0 mundo.
E tambem s6lida Intensao intervirmos na actual
divulgaqao de filmes reaccionartos, no sentido
de substituir 0 criminoso criterto comercial dessa
actividade. Gostariamos potter iniciar uma acti
vidade de formacao e critic a nas paginas dos jor
nais diarlos que se publicam em Angola, espera
mos faze-lo para breve.

ADMINISTRAQAO - iniciou-se ja a angaria
~ao de s6cios. Esperamos nos pr6ximos dias
fazer a escrttura de Iegalizacao da Cooperativa
com a respectiva publicacao no diar'Io da repu
blica. Esta a policopiar os estatutos e declaracao
de principios.

Nos vartos sectores da Cooperativa «ANGO
LANA,» podemos dizer que:

Bern gostariamos satisrazer os numerosos
pedidos para publicacao de novos originais de
escritores angolanos, principalmente aqueles que
sao dirigidos a apoiar 0 ensino secundarfo e
untversitarto, mas nao temos dinheiro para 0
tazer, - As estruturas oficiais ainda nao prevem
esse auxilio, 0 que e natural, contudo esperamos
que se organize com 0 urgencta uma forma tie
apoio imediato a este genero de trabalho que
sera afinal a base de nova ac~ao cultural
popular.

Bern gostariamos de podermos ja estar soli
damente implantados no trabalho de massas, 0

qual e 0 nosso objectivo, mas de facto ainda nao
conseguimos.

A nossa cooperativa continua nesta fase de
arranque, com as enormes dificuldades que
n:ormalmente sur gem em todos os sectores quando
do seu inicio de trabalhos.
Sao os meios materiais que nao temos, sao os

apoios que ainda nao conseguimos obter, sao a
falta de meios humanos que nos entravam 0

caminho para podermos por a funcionar integral
mente todas as seccoes, enfim, tudo 0 que nos
aparace pela frente ...

ACTIVIDADES
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Continu.ana Pdgina 6

b) 0 CONFLITO
O patrao, diariamente quando chega a fa

brica, encontra sempre os operarlos no seu es
for~o de explorados. De snbito, por causa de urn
acidente e tambem provocado pelo cansaeo dos
trabalhadores os quais sao obrigados a trabalhar
sem descanso e sob cruel vigilancia dos encarre
gados, eles resolvem parar para discutir e orga
nizarem-se, (Podemos considerar a cria~ao da
vanguarda). Assim esperam que 0 patrao che
gue, todos eles perfilados. (pareee-nos que se
deveria repensar este quadro, porque de facto
os operarlos dao ideia de estar a pedir Iicenea
para reclamar).

Entramos aqui verdadeiriamente na luta de
classes. 0 Capital sente-se ameaeado porque a
for~a de trabalho esta paralisada e ameaea con
tinuar, se ele (0 Capital) nao satisfizer a· sua
legitirua vontade.

Portanto em teatro 0 conflito resume-se a
isto, porque isto e 0 resumo da hlstorta da luta
de classes. Contudo, a partir daqui a representa
~o comeea a entrar por caminhos desviados e
invios 0 que provoca ideias erradas e tncorrec
tas ao espectador. Quer dizer, ficamos com a
ideia de que e muito facil exigir do patrao, Que
o patrao depois de ir ao seu gabinete falar com
o encarregado, director e administrador, regres
sa passado alguns minutos e diz sempre que sinI.
Em teatro, isto quer dizer que a encena~ao nao
foi capaz de dar uma ideia correcta de espa~o e
tempo.

Deste modo, ests ~ena tera que dar urna ideia
das verdadeiras dificuldades das massas trabalha
doras em luts contra 0 capital explorador, seja
ele privado ou de estado. E porque? porque as
massas trabalhadoras estao agora numa fase de
pleno desenvolvimento e de mobilizs~ao. Elas

limitado, que ira provocar certas confuso~ .no
espirito de quem esta pouco habituado a lin
guagem teatral. Assim 0 ambiente esco~do. e
o de uma fabrica. Coloca em cena 0 Oaprtalts
mo (0 patrao) e os lacaios (encarregados, direc
tores, administradores) os quais dao clara ideia
da exploracao e repressao que se abate sobre os
trabalhadores ate surgir 0 conflito.

Ate aqui consideramos (bern ao contrarto
das _outras criticas) que a expressao corporal
dos actores em cena, conseguiu conduzir perfei
tamente 0 espectador. Portanto nao vamos acei
tar a desculpa de ser aquele 0 primeiro especta
culo poroue nao vale a pena. Ha ali sinais evi
dentes duma preparacao ao myel tecnlco que
muito ira contribuir para a dinanIiza~ao de novos
actores e novos grupos.

De entre todos os caminhos' a disposi~ao de
de «TCIDNGANGE», ele escolhe urn bast ante

a) 0 CAMINHO

Para se representar a tomada de poder pelo
POVO, ha varlos caminhos a nossa dlspostcao.
Contudo, devemo-nos preocupar em segulr aqu~
Ie que se nos afigura mais directo e mais correcto
para que 0 POVO beneficie integralmente os bens
da Revolu~o. Assim durante a longa caminha
da temos que fazer tudo para que as· tarefas
-base sejam a mobiliza~ao das amplas mass as
a participar na luta.

A IDSToRIA REPRESENTADA

Dissemos no numero urn, deste jornal, que 0
teatro e urna manifesta~ cultural de capital
Importaneia na Revolu~o Popular. Portanto,
torna-se imediatamente terrivel esta arma quan
do e utilizada ao contrarto.

Isto significa que todo 0 cuidado e pouco
quando se estuda e elabora 0 texto que se ira
representar. «TCBINGANGE» ao pensar no Po
del' Popular que apresentou na Liga Mrficl;lna,
tinha duas op!;Oes:

- Uma, seria representar a tomada do Po
del' pelo POVO e dizer aquilo que todos os dias
se diz e que em Luanda comeea a entrar numa
fase de satura~ao caso nao seja renovada a lin
guagem. Isto e, os operartos e eamponeses to
mam 0 poder com os seus aliados, os intelectuais
revolucionartos, os estudantes progressistas, e a
pequena burguesia descontente, para assim aca
bar com a exploracao do homem pelo homem.

- outra, seria explicar 0 funcionamento do
Podel' Popular 0 que na vel'dade se tern descu
rado e que na prarlca 0 POVO angolano ainda
nao se apercebe completamente. E isto porque
nao sabe que os orgaos de Poder Popular (co
mlssdes de trabalhadores, de bairro, de libata,
de kimbo etc.) sao eleitos em assembleias po
pulares (de trabalhadores, de bairro, de libata,
de kimbo, ete.) e que sa.o estes orgaos que en
viam as ordens e decisoes ao orgao coordenador
e executor que por sua vez sao eleitos poe assem
bleia Popular Regional e ou Nacional. Ora isto
o POVO precisa de saber urgentemente para
poder participar activa e conscientemente neste
processo revoluctonarto.

Portanto das duas maneiras de «TCBIN
GANGE» falar em poder popular, preferiu a pri
meira a qual ainda contem certas Incorreceoes
que tentaremos demonstrar para assim poder
mos colaborar no trabalho de urn grupo que,
estamos certos, ira dinamizar uma actividade in
discutivelmente importante.

~\TCHINGANGEn
E 0 PODER POP~~AR

TEATRD
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«Mas no tundo ele nao sabe nem para
que serve a guerra, nem 0 que e isso de lacaio
do imperialismo». «0 meu irmao passa a dia la
no que se chama de base. Ele abusa, como os
outros, manda parar carros ,e diz que e vigtlan
cia. Assalta as casas dos colonos, mesmo aque
las que nao pertenciam -a colona nenhum, mas
que agora serve sempre de argumento». - En
fim, ele sentia-se preocupado com 0 irmao.

- «Mas Zeca, nao ves que e preciso por
os mhidos ao service da revolueao ? - E olha
que quando eles crescerem hac-de sentir orgulho
de serem eles pr6prios a construir a nossa terra.

- Desculpa so Berto, mas, mas diz isso
porque nao tem filho e porque gosta de os ver
fazer essas «brirrcadeira». Mas eu, que falo com
eles e estou junto com eles, acho que isto assim
vai tiar mau resultado. Sabe so Berto, se a or
gamzacao os dividisse por grupos pecuenos, de
15 ou 20 por exemplo, e cada grupo tivesse um
professor que lhes desse aulas de instrucao pri
maria, outro de Infciacao politica, outre de gi
nastica, onde poderiam ter estas marchas e
aprender outros exercicios. Se fosse assim es-
tava bern, compreende so Berto? '

Eu de facto, comecava a compreentier 0
problema do miudo, Elle andava no liceu e a tal
«pro» la com os seus tiebates e teorias ja estava
a dar aos estudantes possibilidades de pensarem
no que estava bern e no que estava mal. Mas nao
ha dtrvida 0 monadengue Zeca, tinha a sua razao,

Depois daquela conversa, nunca, mais vi nem
o 'Zeca Faria nem 0 Irmao. Ate que certa vez,
ao voltar para casa, ja tarde, passo em frente
da «base» dos pioneiros tio bairro. Quando olho
la para dentro vi uma coisa que me espantou.
Toda a miudagem sentada no chao virada para
o miudo Zeca.

Eu ainda s6 ouvi: «me digam so, quem vai
arranjar a maquina que se estraga na f'abrlca
se voces nao forem tecnicos ? - Quem vai tr'atar
dos bois e das vacas, para nos comermos se
voces nao estudarem? - Quando vai acabar a
guerra voces sabem? - Entao camaradas, isso
de ~archar todos os tiias, e ficar na base todo
o dia 'de sentinela, nao ajuda a revolucao, E
preciso tambem estudar! Compreendem? :_ vo
c~s se contin~arem sempre assim qualquer dia
so sabem vadiar. Querem ser vadios?»

Eu la deixei 0 Zeca a dar a sua licao de
mais velho. ~

Estava contente. Se eu soubesse tanto na
quela idade como os miudos de hoje... - Esses
'dengues ja pensam «boe».
o Zeca tinha razao,

bas».

4

«Temos homens para amanha, VaGver»
dizia a velha Ketola olhando ternurenta os
dengues rio seu batrro

Na verdade, nao conseguia permanecer
mais na cama. Cornecava a tel' vontade tie ver
os miudos nas suas «reviangas».

Quando abri a porta dei com 0 sol a cair
no quintal da Don'Ana, e vi muita gente la em
cima assistindo os «pionas» nas suas manobras.
De subito, ,quando passei os meus olhos, ainda
estranhos a claridade, na porta do miudo Zeca
Faria, encontrei-o la sentado e abanando a ca
beca, fazendo que nao.

- Hei Zeca, entao nan vais marchar?
- Com'e ?
o Zeca levantou-se mostrando-se chateado,

pos as maos nos bolsos e camiinhou ate ao pe
de mim. 0 Zeca Faria era urn murdo que tinha
idade que dava para nada, Quer dizer, nao po
dia ser pioneiro porue ja tinha 16 anos, e nao
podia ir para outro sitto porque era muito
novo.

- Entao Zeca com'e ?
o Zeca cumprimentou-me de progressista,

cruzando 0 aperto de mao.
- Sabe so Berto 0 meu trmao ...
- «0 teu -irmao ? - Ele anda ali a marchar

com toda a genica. Qu'e qu'ele tern»?
Entao 0 rniudo Zeca eomecou a contar. 0

irmao so falava em marchar. S6 dizia que a
guerra era matar 0 lacaio do imperialismo. Fa
lava de. armas e que ia construir mats «mutim-

para para os ver.

Estava deitado no colchao, olhando os raios
de sol que penetravam atraves das gretas da mi
nha cubata. Tinha chegado ha poucos minutos
do trabalho. A tarde no meio do muceque estava
tranquila. Ao longe 0 carcarejo das galinhas '
passeando a beira da lagoa provocada pelas
ehuvas de ontem. Mais perto ouvia 0 que ja se
vem tornando habito: A marcha ritmada dos
«pionas» a. treinar para 0 seu desfile, passando
imaginariamente por entre multidoes rutdosas,

Sem os ver, podla-os acompanhar «na pas
sada» com a minha imagtnacao. Eles vern la de
eima, junto da casa do so Diungo Toto, passam
em frente a minha cubata e a laia de cumpri
mento, arrastam 0 pe num passo ligeiro de Ka
zucuta. Depois continuam no «eho» ate ao cha
fariz. Logo a seguir dao a volta, e sobem outra
vez a ladeira de terra vermelha e gritam:

«Savimbi, as barbas tem piolho».
«Roberto, foge vem ai as FAPLA».
Dao mais uns passos de kazucuta, puxam

vigorosamente a sua «mutimba» e arrancam de
novo debaixo do olhar delirante da gente que

CONTO
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Hoje, 0 Pais e independente, livre e soberano
e a situa~ objeetdva caracteriza-se pela agres
saO' estrangeira a que 0' PO'VGresponde com a
reslstencla popular generalizada enquadrada nn
rna Iarga frente anti-imperialista. Muitos mi
litantes e patetotas sustentam ainda teses ra
cistas, motlvados pela humilha~aO' e discrimina
~ racial a que estiveram votados durante
Iongos anos, 0 combate 30' raelsmo deve ser
GrientadO' para a explic~ das suas ortgens e
eonsequenctas que em Ultima analise servem O'S
lnteresses daqueles que pretend em a continua
~O' da explO'r~ do hO'mem pelo homem ne
nGSSO'pais. 0 raclsmn cria a divisao no seio da
frente patriotica e sabota 0' desenvGlvimentO' da
resistencia PGPular na retagoarda, retardandG
deste mGdO'a vitOria dO'nGSSGpGVO'sGbre 0' im
perialismG.

NO'nOSSGpais, por uma determinante histo
rica, 0' eolonlzador, 0' eolonialtsta era europeu,
e serviu-se de todas as teses racistas para perpee
tuar a sua domtnaeao. 0 pGVO'Angolano, eons
ciente de que a subjuga~ naeional naG era
mais do que urn aspecto transit?rio no proeesso
hist6ricG do pais e que as teses raclstas por eles
defendidas eram urn dos sustentaculos do seu
regime, opes sempre uma reststencta heroica
ate it liquida~ do odloso sistema colonial fas
cista.

o racismo tern sO'fridO' rudes golpes nos
paises onde ainda se faz senttr, e a prattca de
monstra-nos que O'Spaises nao europeus Iibertos
sao taO' capazes como GSPO'VO'Seuropeus de im
pulsionar urna cultura e uma civiliza~aO' reaj
mente avaneada,

dias, 0' raclsmo existe ainda em alguns paises
enropeus e AfricanO's, sendo em Africa, a Africa
do SuI 0' seu ponta de Ianea,

rR<(Q]©D~M(Q)
{a)[fD@®[fU~
®
(C(Q)[fO~®cq] (U]®rru©D(Q]~

NO' regime dos senhores feudais, - fenda
Iismo - dentro da base racial havia uma nitida
diferen~a entre O'Sservos e GS trabalhadores da
cidade. NO'seculo XIX, as teorias racistas fGram
utilizadas pelos defensores da eseravidao e da
explO'r~ dos negros nos Estados Unidos da
America. Na AIemanha nazi, ap6s a snbida so
PO'der de mtler, 0' racismO' foi prO'clamadO' ideo
IO'gia O'ficial da dita·dura fascista. NO's nO'ssos

o ractsmo Burgin no seio da socledade es
clavagista e GS seus defensores servlram-se dele
para jnstificar e manter a opressao naeional
e social, Esta tese' anticientifica servin para
demonstrar e snstentar a ideia de que no mun
do sernpre houve racas superlores e Inferfores
e que estas estariam eondenadas a viver na
eseravtdao.

o racismo e uma teorta reaeolonarta que
se baseia na tese da desigualdade ortgmal dos
homens - CGr da pele, traces do rosto, eonfl
gura~G do eorpo, form as e cores do eabelo,
etc. - e pretende que a htstorta das soeieda
des obedeca a leis btolegtcas tmutaveis. _Esta
tese e favGravel aGS Interesses das classes ex
ploradoras,

POVO E CUlT-URA
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Actualmente a luta dos povos contra 0 im
perialismo alcanca grandes vit6rias e e bem ver
'dade que os paises querem a independencia, as
nacces querem a Iibert acao e os querem 'a
revolucao. Esta corrente avanca irreversivel
mente e 0 mundo conhece uma situacao como a
descrita por este verso': «Quando a tempestade
se aproxima, 0 vento invade 0 pavilhao». E 0
vento sopra cada vez mais forte.

-A LUTA DOS POVOS OPRIMIDOS

Ha mais algumas ideias cujos objectivos
podem nao ser atingldos, Por exemplo, ao pre
tender-se tomar 0 poder de urn pais pelas mas
sas trabalhadoras, tern que ficar bem 'elaro que
esse objectivo so se atinge com uma solida
alianea da elasse operaria com os camponeses
e que tambem fazem parte dela os intelectuais
revofuclonarlos, os estudantes progressistas e a
pequena burguesia descontente.

Erradamente, a representacao dii. a entender
- que houve apenas a tomada de poder du

ma fabrica.
- que esse poder foi tornado isoladamente

pelos operarlos.
- que a revolu~ e a coisa mais fii.cil deste

mundo.
- que naa e preciso desfazer a cabeea do

Capital contra os canes das armas empu
nhadas pelo POVO

- que basta dar-Ihes umas «bofas» para
eles «basarem» '

- que .0 imperialismo e urn tigre de papel
mesmo quando 0 POVO naa se levante or
ganizadc.

No fundo, «TCHINGANGE», e um grupo
muito importante, que tem de ser apoiado, (quem
nos dii. apoio'l - e urgente camaradas!) para
poder servir cada vez melhor a Revolu~o.

c) A TOMADA DE PODER

Ooncluetu»da 3, a Pagina

tem mais do que nunea, que ter consciencla da
for~a do seu inimigo.

TEATRO
" TCHI'-GANCE" E 0 PODER POPUARL

Nos declaramos guerra a todos aqueles
que quizerem fazer renascer a cultura bur
guesa. Dizemos tambern que estamos arrna
dos ate aos dentes com a razac popular.

Lutamos pelo enquadramento da cultura
do POVO e por uma cultura cientifica de
massas, portanto somos declarados inimigos
de todo aquele que tente manobras para a
cultura burguesa sobreviver na nossa terra.

A Luta Continua.

.ssoras de radio, jornais e cinemas.
Este deveria ser 0 nosso combate comum.

Num programa debatido em conjunto. No
entanto ouvimos ja com certa insistencia
que estao a surqir novas associacoes cultu
rais· Isto e 0 que chamamos dispersao de
estorcos. Isto denunciamos vigorosamente.
Aproveitamos para perguntar pelos beneti
cios que 0 nosso PQVO recebe -de assoeia-:
~oes culturais ja arrtiqas ou mais antigas que
a nossa, e que' tarnbern sao conhecidas
pelas suas portas fechadas?

Corn'e ?

concuisao da 1.a Pagina

ED ITO R r'A L

, , ' Al~TONIO J~CINTO
(Conclusao da pa:~a 1)

nao acrediteis em vossos olhos!

CANTO INTERIOR
DE UMA NOlTE FANTASTICA

Sereno, mas resoluto . r I ,

aqui estou - en mesmo !gritando desvairado
que lui. um fim por irue luto
e me impede de passar ao outro lado
Ante esta passagem de nivel
nada de faceis teaasposteoes
Do lado de ca - paeeca embora incrivel
e que me meco: principio e fim das multtddes
Nao quero tudo quanta me prometam aliciantes
Nada quero, se para mim nada peeo,
.0 meu desejar e outro ~ .0 men desejo e ant~.s
o desejo dos muitos com que me pareco
Quem quizer que venha comigo
esta jorna.da terrena, humana e sincera
E se for so - alnda assim prossigo
num mar de tumuIto impelindo os remos sem

[galera
Que venham glaucas ondas em voragem
que abram fogos infernais
que ate os vermeetenham a coragem
de me euspir no rosto e no mais
Que os Iobos uivem famintos
que os ventos redemotnhem furiosos
que ate os reptels soltem seus instintos
e me envolvam trateoetros e viscosos.
Que me derrubem e arremessem ao chao
que espesinhem men 'corpo ja cansado
a tortura e ao ehleote ainda responderei nao
e em cada queda ,_ de novo serei aJevantado
E nao transporei: a linha divisoria
entre 0 meu e 0 outro caminho
Mesmo que a minha luta nao tenha gloria
e no campo de combate que alinho
Assim continuarei a lutar, ai a lutar!
num perigoso mar de paixdes e escolhos
e - companheiros - se neste sofrer me virdes

[chorar
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Oontinuana Pdgina 6

Alguem disse e muito bern, que a luta dos
povos pela sua emancipacao social economica e
urn acto de cultura.

Relembrando as grandes transrormacoes de
qualidade que se operar!lm neste seculo em todos
os continentes do mundo, .nao poderemos deixar
em branco, urn acto. impo.rtantissimo que veio
mo.dificar co.mpletamente a dependeneia social,
cultural, economicae politica dos povos oprimrdos
e explorados em relacao ao grande capital im
perialista, que atraves da opressaomais cruel del
xava os povos do mundo no maior obscurantis
mo.e miseria.

Queremos aqui ' f'alar da Grande Revolucao
Socialista de Outubro que. modificou a correla
gao de forcas entre uma mlnoria de potencias
imperialistas ditas «civilizadas»e a esmagadora
maioria dos povos tie todo 0 mundo.

Pela sua repercussao e profundidade, pelo
dinamismo que veio dar a Iuta dos povos, a
Grande Revolueao Socialista de Outubro e urn
marco. inesquecivelna historta da luta dos opri
midos. Ela e urn ponto crucial na historia do
movimento de ltbertacao dos povos da Africa, da
Asia e tla America Latina, pois juntou num todo
a luta dos operarios nos paises capitalistas e 0
combate pela liberdade e pela independencta na,
cional dos povos oprimidos e dependentes. An
tes da Revolucao Socialista de Outubro, a direc
gao da luta de lfbertacao nacional permanecia,
nas maos da burguesia nacional em grantle par
te dos paises do terceiro Mundo.
, A actividade dessa burguesia tem urn carac
ter duplo; por urn 'lado quer emancipar-se da
prepotencia dos monopolies e dos grandes ca
piitalistas estrangeiros e de diminuir as rela
ggoesfeudais, por outro, tementio a accao revo
lucionarta das massas tenta limitar e controlar
a amplitude das movimentaeoss de massas e
poe-se a mudaneas revolucionarras radiciais.

Porem, a partir de Outubro de 1917, em
muitos paises subjugado.s, as massas populares
operartas e camponesas revelam-ss como forcas
politicas autonomas e, dirigidas pelo seu desta
camento de vanguarda conseguem destruir os
vestigios mais salientes tla sociedade capita-lista
e construir uma sociedade nova sem exploraqao.

IIDEIAS I
A- LUTA .. DOS POVOS
oPR I M IDO'S

servem para mascarar a dominacao capttalista
no.Ocidente e por isso nao tern valor senao como
tlivertimento.

Jesus Cristo Sperstar, e uma versao cine
matogratlca da opera-rock.do mesmonome, fHme
este que foi projectado ha tempos no cinema
Tivoli.
o argumento baseia-se na 'vida de Cristo, mas
o assunto e tratado de uma forma diferente da
quela que todos conhecemos atraves dos meios
de tiivulgagao da Igreja.

A vida e morte de Cristo, a sua obra sao.
apresentados sob urn aspecto critico e como re
sultado de interesses das classes previligiadas
que mantinham a dominacao colonial da Gali
leia, sob 0 poder da aguta do Imperio romano.

Pensamos que na realidade, ·a (mica forma
de explicar correctamente as movimentacoes so
ciais, como foi ados crtstaos, e aquela que se
baseia na luta entre os interesses lias classes
exploradoras e os interesses das classes explo
radas.

Nao podemose estar de acordo com a forma
como e explicado 0. mecanismo dessa luta entre
classes que originou a morte de Cristo.

Com efeito, a actuacao das massas popula
res e explicada de uma forma profundamente
antipopular.

Nao restam duvidas a ninguem que Cristo
conduzia urn movimento democratfco e progres
sista que tinha como objectivo libertar 0 povo
'da Galileia da dominacao colonial romana.

Assim, mostrar a morte de Cristo como re
flexo do abandono das massas populares, como
abandono do. seu dirigente e antipopular.

Por outre Iado, perante os interesses das
classes trabalhadoras dos paises do Ocidente,na
sua luta contra a burguesia imperialista, esse
fHme e urn insulto.

o caracter democratico das concepcocs so
bre liberdade, nao torna 0 fHme urn objeeto tie
luta ao service dos trabalhado.res dos paises oci
dentais, bern pelo contrarlo expressando interes
ses alheios as massas trabalhadoras desses pai
ses, ele nao consegue senao perpectuar 0 poder
dessas classes exploradoras.. .

Apreciamos a realizaeao tecnica e·a coreo
grafia, (bailados) mas quando.estao ao service
de uma concepcao burguesa sobre a hlstorta, s6

ICINEMA I
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avancadas e a sua concepcao do mundo
tornou-se reaccionaria.

Sob 0 capitalismo nasceu a concep
<;:aocientifica do mundo que materializa os
interesses do proletariado revohicionario e
dos trabalhadores em luta para derrubar Q
regime de opressao e exploracao.

A concepcao idealista do mundo e an
ticientifica, considera a consciencia ante
rior a materia isto e a consciencia como
dado primeiro e a materia a natureza como
dado secundario. 0 idealismo como con
cepcao do mundo da sociedade caitalista,
leva ao aparecimento das classes e da ex
ploracao, 0 iidealismo nega as leis objec
tivas da transforrnacao da natureza e da
sociedade nega a accso reciproca e a liga
c;ao entre os fenornenos da natureza, a
transforrnacao universal e 0 desenvolvi
mento incessante, as mudancas qualitativas
e a luta dos contrario nos fenornenos da
natureza e da sociedade.

A interpretacao idealista dos fenorne
nos da natureza e da sociedade leva os
ideoloqos da burguesia a um papel reac
cionario de combate as forces do progres
so, da democracia e da Ciencia.

Contrariamente a concepcao ideaiista,
a concepsao materialista considera, que 0
mundo e as suas leis sao perfeitamente
conheciveis.

Esta concepcao cientifica do mundo foi
sempre a concepcao do mundo das clas
ses avancadas em luta pelo progresso e in
teressadas no desenvolvimento das cien
cias.

Nesta etapa de luta contra 0 imperia
lismo, 0 nosso povo, 0 proletariado, 0 cam
pesinato os intelectuais revolucionarios, a
pequena burguesia e a burguesia patrioti
cas devem estar munidas de uma concep
c;ao cientifica do mundo para que compte
endam mais concretarnente a necessidade
da,., a medic prazo se instaurar no pais um
regime de democracia popular.

MUNDO"DO
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o sistema de opinioes, de nocoes e
de representacoes sobre 0 mundo que nos
rodeia em seu conjunto constitui 0 aspecto
fundamental de toda a concepcao do mun
do. 0 principal problema da concepcao do
mundo e tarnbern 0 problema fundamental
da filosofia.

Conforme sa considera como dado
primario a materia ou a consciencia, exis
tem l::Jas categorias fundamentais de con
cepcoes do mundo, dois grandes campos
da filosofia: 0 campo materialista e 0 cam
po idea!ista.

A concepcao do mundo e 0 reflexo do
ser material e social do homem e esta con
dicionada pelo nivel de conhecimentos hu
manes alcancados em uma dada etapa his
t6rica. A concepcao do mundo atinge assim
um caracter historic.

Quando em 1842 os colonos portugue
ses chegaram a Angola com a pseudo-fine
lidade de estender 0 cristianismo a Angola
e com a finaiidade de facto de explorar e
oprimir 0 Povo ft,.ngolano, 0 nosso povo
encontrava-se numa fase de transicao do
regime esclavagista para 0 feudal e reinava
na altura uma concepcso religiosa e idea
lista do mundo pelo fraco desenvolvirnen
to cientifico e tecnico do povo. 0 colonia
lismo portuques a partir daquela altura co
rnecou a impor um modo de producao di
ferente do modo de producao em que a
povo se encontrava, urn modo de producao
capitalista em que reinava a concepcao
burguesa do mundo, propaganda par meio
da filosofia, da escola, da Igreja e por todas
as manifestacoes culturais. No entanto, no
desenvolvimento normal de uma sociedade
nao colonizada, no inlcio da sociedade capi
talista, a burguesia era uma ciasse avan
cada. proqressista. Na sua luta contra 0
obsolete regime feudal apoiava-se em
ideias avancadas para a epoca e a sua con
cepcao do mundo era progressista. Uma
vez no poder. renunciavam aquelas ideias
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