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A LUTA CONTINUA2

Coruche:
Com 0 patrocinio da Camara Municipal de Coru

che realiza-se nesta localida1deuma Exposic;aosobre
a realida'de actua!1em IAngola, que 'Sera 'acompa
nhada de urn ICiclo de C1nema com diversas pro
j<ecc;oesprogramada's por todo '0 Concelh,o,

A Exposic;ao -sera inaugurada as 17 horas do
dia 4, em cujo acto us-araoda rpa'lavraum represen
tante ctiplomiltioo .angolano, 0 'P'l"es,identeda Ca
mara, Carlos Alberto Gomes e Daif1ie~de Matos,
P.res~dent-eda Dkecc;ao da APA.

Lisboa:
o Acro Central das Comemorac;6es do 23.2 'Ani

versario do Inicio da t·uta A'f1madade L:ibertac;ao
em Angola tera 1ugar em Lisboa, no Salao Nobre
do Palacio cia ,Independencia, oedido parra0 efeito
pela Assoc.iac;aodos Defici'e<noosOas 'Fon,as Arma
das,pelas 21 30 horas -dodia 3 de Fevereiro de 1984.
Ai us'a'raoda pa1avra0 6mbaix'a,dorda RP,A'Franc;a
Van D(men, 'e <DomingosLopes, V<ice-P,res,identeda
A'PA.
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I

Ao denunciarmos esta politica e ao prosaeguirmos 0 nosso combate
pela remo~ao dos obstflculos que abram a via da cooperayao entre os dois
paises e Estados, estamos seguros que e a nossa melhor maneira de come
morarmos 0 ((4 de Feverelro)).

o Sr Embaixador da IRPA em Portuga1, afinnou , ao DL em 6 de Janeiro
de 1983, que as rela~oes com Portugal estiveram a beira da ruptura e nin
guem 0 desacreditou.

Este e 0 ponto em que nos encontramos no domlnio das rela~Oesentre
Portug~1e a RPA.

Os que ha 23 anos se levantaram em Luanda, dando lnicio a luta annada
de IIberta~ao nacional, acertaram urn profundo golpe no colonlallsmo e no
inlmigo comum dos povos inniios de Angola e IPortugal, nal dltadura fas
clsta. Era ° principio do fim do 1C010nialisrno.Entre.tanto, nestes 23 anos,
por debaixo das pontes da Historia, muita agua passou, Angola conquistou
a sua independencia. Em 1977 fundou-se em Luanda, ° MPlA-PT, guiado
pela Ideologia do proletariado. Em Portugal foi derrubado ° tasclsmo e 0
povo defende hoje as transforma~oes que se operaram nos primeiros meses
do proeesso revolucionarlo. Mas lamentavelmente, em Portugal, govemo
apos govemo persiste uma cega politica Ide obstaculiz~ao das rela~oes
entre os dois paises e Estados. A necessidade vital de Portugal diversificar
as relayoes <externas,no quadro das quais as rel~oes com a RPA tem um
papal importante, tem respondido OS sucessivos governos com varlos sub
terf(Jgios de indole «europelai ou com barrocas inten~oes ~e prlncipios des
tlnades, por um lado, a atenuar a pressio da opiniao publica rnacional e. por
outro lado, a lanyar uma bsrrelra verbal que Ihe permitisse oeultar 0 verda
delro sentido da poltica africana. ~ ° caso deste governo IPS/PSD. p real
na IPolitica e a sua prattca. E esta Ie Insoflsmavelmente a de aument<wobs
taculos sobre obstaculos na via da cooperayao entre Portugal a Angola'.

Ultimamente 0 descaramento das posiyoes do governo sao tlio relu
zentes que hl! quem se interrogue: em quem aposta 0 governo Iportugues?

Em 1983 Mota Pinto aflrmava no ((American-Clube))que 0 relacionamento
de Portugal com Africa, sobretudo com os novos paises africanos, deveria
tar como objectivo «cooter a penetrayao marxistall. Nao hA muito a 1I'Cr8S
centar, sabendo-se que, em Angola e MOyambique, os partidos no poder S8
reclamam de marxlstas. Apenas se chama A colayao para se poder ter pre
sente a «respcnsabilidade», 0 «tacto)), de quem hoja e Vice Primeiro-Ministro,
Jaime Gama idaclarou flA dlas ao «Jom9111que 0 facto da Petrogal flcar de
fora no que toca c\ explora~iio da petreleo em Angola 58 dever c\ luta Interna
no MPLA PT. Talqualmente...

Pululml em Portugal conspiradores angolanos. Joi'lo Paulo Guerra, em
((0 DiariOll, em artigo publlcado no passado dia 18 ide Janeiro, trazia c\ luz do
dia importantes revelayoes sobre a conspira~i'lo anti-angolana. Vale a pena
16-10. Uma equipa da RTP desloea-se c\ RPA e depols de al se encontrar
ontrevista a UNITA, poucos diae antes da mais recente invasio sul-africana.
~ inacreditAvel. mas verdadelro. Eate facto poderla flgurar na serle da RTP,
(clncriveill.

Mflrio Soares recebeu em Dezembro «Pik» Botha, 1.· Ministro da Africa
do Sui e. a avaliar pelos elogios com que aquele governante 0 prodiga(izou,
podemos flcar com uma ideia do que Ihe deve ter sido ldito.

((Plk))Botha elogiou 0 comportamento «soclansta» de Soares e pO-lo em
contraste com comportamentos de dirigentes conservadores eUI·opeus.Tudo
dlto.

EM QUEM APOSTA 0 GOVERNO PORTUGU~S?

EDITORIAL
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(Cominua na D.a. 15)

M. B.: Temos virrdo a essistir
a degrada~ao perigosa etas rela
~6es vnteJ'\nacronaps. 0 imperia
lismo quer a tooo 0 custo ;mpor
aos POVQSdo Mun'do a 'sua von·
taoe. (PI!'Ovo'oaa coroida ecs t81'
mementos, tomenta guerra's em
varias areas do nos'S() G'IIQbo, 'in
tervem directamente agredindo
pequenos estados, deSf'&spei
tan-do todas as leis 'intemaoio
nais '8 mora·i's.

Os POVQSamantes da pa'z e ,00
libel'dade devem opor-'se detef'
minantemente eo 'imperia1lislmo
~mpedtndo que a lei de forga 'se;a
'instaU1"adae que prevaieya sem-

Pergunta: Oomo encara a actual
of ensiva i,mperialista contra a
libert~iio dos povos 1

siastioamente a participar nas
tarefas oa reccnstrucec nacionai.

Guiados pela sua vanguarda,
o MPLA-Partido do Trebelho, sa
biamente dirigido pelo Cernerada
Presidente Jose Eduardo dos
Santos, lOStrabathadores Angola
nos seberao edi~icatr uma patrie
socialista. onde reinera a paz e a
prosperidade.

Pergunta: 0 imperialismo inter
nacional, contudo, procurou
desde sempre obstor a ascen
dencia do Povo Angolano a
Independencia e a ser 8enhor
do seu destino, construindo
em paz a sociedade que livre
men t e esoolheu, Paralela
mente, 0 her6ico povo de An
gola) sob a Direc~iio do MP
LA - Partido do Trabalho, nao
sO resiste as inumeras aqres
soes de que e oleo, como se
empenha n48 toreja« da re
con8tru~iio nacional ...

M. B.: Como era de esperar, a
esta co raj osa tomada ,de posi~ao
o ~mperialiSlmo resoondeu corn a
sua habitual brutatiosoa agres
Sliva, ag'redindo a jovem na~ao,
usendo pall1a 'i,sso a escorsa da
humantrda'de: os racistas su:l~atri
can os , mercena.rios e ofantoches.
A estoa cooorde agressao, coo
'Substafl'ciada numa pel'manente
guerra nao decl'8racta que nos e
movtcta, 10 IPOVOAngolano nao
tem IQutre lallternat'tva Isooao de
fender ;'ntran:sigentemente 10 seu
slOlo pat"fo.

if>ass81dos que foram aim anos
sobf'e 0 hist6rico 11 de Novem
bro,de 1975, nao obstante a s.
tua~ao Ide guerra permaflente que
vi,vemos, 0 que <leva a enoami-

glo"ios"a, disposta a lutar para a
sua tiberdaoe total, oponoo-se de
terminenternents ao colonialismo
e ao +mpel'ial~rsmo.

M. B.: 0 povo ,Angolano, de
Cabinda ao Cunene, em tome da
sua vanguarda revolucionaria, 0
MPLA-Partido do Trabalho e do
seu Presiden1'e, Camerada JIQse
Eduardo -dos Santos. va'i eeleorer
rnais urn an1i,versarilO'do histonco
11 de Novembro 'de 1975.

Como e de todos saoido. esta
data pos termo a longa era colo
nial e que 10 povo Anqoleno es
tava submetido 'e veio abrsr novas
perspectivas a,s l"eli8~Oes de ami
zede e cooperacao entre os po
vos de Portuqal e de Angola.
Tarnbern e do conhecimento ge
ral que a her6ica luta dos patrio
tas das entao oo16nias portu
guesas sensibibzou lOS [ovens
mllittal'es portugueses ao ponto
de lOS levar aIQ~ev81ntamento de
25 de Ab"i,l, de 1974, orig'inando
assim a queda do fascjemo em
Portuqai e a abertura de '!'lOVOS
horizontes para solu980 do IJ)I'O
blema colonial' entao existente.

Efecttvamente, a 11 de rNovem
brIO 'de 1975, einda 'sob 0 troar
dos canh6es 'inlimigos, 0 se1u
doslO Plresl~dente, ICama,rada An
t6nro Agosooho Nieto, prIQda
mou solenemen'te, perante a
Africa e 00Mundo, 0 nasofmento
da lR'epublica IP<>plAaf'Ide Angola.
Com est'e 'sign'itioati\110eveflto 0
Mundo 'Vi'u n'asoer uma' na~a!O

Pergunta: Qual e, no seu enten
der, a imporlancia das cO'me
mora~oes de mais um Aniver
sario da IndepemUncia da
RPA'

«Em nome da liga Angolana de Amizade e Solida
riedadecom os Povosquero,emprimeiro lugar, agra
decer it Asscclacao Portugal-Angola 0 amavel con
vite que nos enderecoupara participarmos nas cele
bracoes alusivas ao aniversario da proclamacao da
independencia da Republica Popular de Angola, a
terem lugar em Portugal.
Igualmenteaqradecoa todos os portugueses,amigos
de Angola, que por este Portugal fora se VaG asso
ciar as cerim6nias, manifestando assim a sua ami
zadeao her6ico e amigo povo de Angola.
A todo 0 povo Portuques trago um abraco fratemo
do povo Angolano.))

- ENTR'EVISTACOM 0 CAMAHADA MOREIIAABASTOS
VICE-PRESIDENT'E DA LAASP

UM ABRACO FRATERNO
DO POVO ANGOLANO

nhar grandes recursos matenais
8 humanos pare as tarefas de
defesa, >0 iPOVIOAnqolano pede
venqloriar-se de tar elcancado
signi'ficat~vas vitorias, norneaoa
mente nos c a rn po s politico,
econ6mico e sooia'l·

Ass'im e que, s-multarreamente
as tarefas de defesa, '0 heroico
POVIQ Angolano continua entu-
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OROEM DE TRABALHOS
1 - Discussao e votacao do Relat6rio e Contas de 1983 e

do Parecerdo Consetho Fiscet:
2 - Proqrarna de AC98-0oara 1984.
lisboa, 1 de Fevereiro de 1984

o Presioente da Mesa da Assembleia Geral
levy Baptista

Nos termos do <fl.2 2 do Artigo 29.2 dos Estatutos da A.pA
convoco a Assembleia Geral Ordinaria para as 21 horas do dia
21 de Mar90 de 1984, Ina Ru'a des Portas de Saoto A'ntao, 117-2.2,
em Lisboa, com <a seguinte

ASSEMBLEIA GERAL DE SOCIOS

4

in «Jamal de AngoZa.
(Ba:tracto.,)

Por outro lado, os
«Cinco» rea,fi,nmalram
o seu total apoio a
proposta de paz apre
sentada pela FHiElilUN
ao Governo indonesio
e apelaram para a <sua
~mediata ap'lica9ao.

Finalmente, ainda
sobre Timor-Leste. os
«Cinco» lancararn urn
apelo ao Secreta rio
-Gara'i oas N'a~oes
Unidas no sentido de
levar a cabo 0 man
deto que rlhe If.oi atri
buido rpelo 37.' Ses
sao da Assemblela
-Geral das Na90es
Unidas.

Por tfim, «exorterarn
insistentemente 0 Go
verno-portuques a as
sumir lnteqralrnente as
suas responsabillda
des histoncas. potltl
cas e juridicas em fe
la9ao a questao de
Timor-Leste para em
conjunto com a Fre
tilin encontrsr a justa
solu9ao do conflito.

TIMOR - LESTE :

(Contjnu8~§o dB psg. 9)

Debrucando-se sobre .a slroe
~ao em Tsmor-Leste. os «Cinco»
reitererern !(I 'Sua firme conoena
~ao ao regime 'da Indonesia pe1e
linva'sao e i()'cuPS9ao do territ6r·io
de Timor ....Leste, pelo genocidio
que vem levando a cabo contra
o Pi()'VOMaubere, bern como pelo
rompimento uniiateral do oessar
-fogo acordado com a FRETllIN
em la:riuguto, a 23 de
Mar90 de 1983.

Os «Cinco» eX1gi-
ram <a ,retii...ada 'ime-
diata e inconoicional
do exercito indonesio
e 0 tim -das medidas
restritsves impostas as
lorg'a<niza~oes ihumani
tarias internaclonais
pelo regime 'indonesio
'em Tti<mor-Leste.

CONVOCATORIA

Declaracao final
da IV Cimeira
dos "Cinco"
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tugal). Sindicato des Industrias
Allmentares de Hldratos de
Ca~bono do Sui e IIhas. Asso
ciayao Portugal - MQoarnbique.
Mundirama. Slndlcato dos T'I'a
ba'ihadores do Comerclo e Sa-r
vl90S do Oistrito, de Lisboa. Fe
derayao dos Slndlcatos da In
dustria de Hotel'arla a Turismo
de Portugal. a Juventude So
cialista (Deputados da JS e 0
Secretarlado Naclonal) Asso
cla9ao Portugal-Cabo Verde.
Federagiio Portuguesa d a s

5A LUTA CONTINUA

RECEBIDAS
Colectivldades de Cultura e Re
crelo. Uniso dos Sindlcatos de
Llsboa. Assoclaoiio Portuguesa
de Escrltores. 0 Secretariado
Nacional do MD~-CDE, Sindl
cato Naclonal dos Trabal'hadores
dos Correios e Telecomunlca-
90es. Federaoiio dos Sindicatos
das Industrias Qulm'lcas e Far
maceuticas. Sindlcato dos Tifa
balhadores de Terra da Marl
nha Marcante Aeronavegayiio e
Peses e Sindlcato dos Metalur
gicos da Zona SuI.

Varias organizacoes flzeram
chegar Mensagens de Sollda
riedade ao IPresldente Jos6
Eduardo dos Santos. 80 MPLA
-Partido do Trabalho, ao Go
verno da RPA e 'so 'Povo An
golano.

Por f.alta 'de 'espa¥<> n80 e
possivel transcrevA-las neste
Boletim. pelo que spenas men
ctonamos a sua proveniAncla.
por orOOm de C'hegada:

Assoclayso 25 de Abril (Por-

SAUDACOES

(Continua na pig. legl,lInte)

no desenvolvimento da agrlcultura e
da Industria. enfim. oito anos que
marcerern etapas decislvas na trans
formaoiio da aocledade angolana. To
davla foram oito enos de sacrlficlos.
Este jovem pais vA tolherem-se-Ihe os
prlmelros passos com as constantes
investidas crlmlnosas 'do regime de
P'ret6rla - apolado oela admlnlstf'Soao
norte-americana -. sendo obrlgado a
dlspender mals de metade das suas
energlas e recursos na defesa do seu
terrlt6rlo.»

Na lntervencao que fez em nome
da A'PA. 0 Presldente da DlrecyaO
Naclonal acrescentaria:

«0 regime de Pret6rfa trelna merce
narlos e homens-ds-mao --como os
do grupo fantoche da UNITA - que
pretendem espalhar 0 terrorlsmo nou
tras parcelas do terrlt6rio soberano
de Angola.

Este bando de terroristas, response
vel pelo rapto de cooperentes - entre
os quais vartos portugueses - lncluln
do mulheres e CrianY8s. responsllvel
p&lo rapto de religlosos e por tantos
outros crimes. movimenta-se em Por
tugal perante a passlvldade das auto
rldades competentes. 0 que constltul
uma grave e descareda ingerAncla nos
assunto.s internos dum pais Irmiio.

«Em olto anos de IndapendAncia An
gola vlslumbrou Inumeras conqulstas.
o exerciclo do poder palo Movlmento
de Llbertaoiio. MPLA. niio sa confinou
em simples mudanca de governantes.
Tracarern-se objectlvos claros para a
independAncla total. operaram-se trans
formaooes socials de Inegavel Impor
tAocla para todo 0 povo angolano.
Oito anos de revoluoiioi 0 Movi
mento. cumprldo que 6st8V8 0 seu
papel. deu lugar 080 ~artldo de van
guarda. Oito anos de ampenhamento
na reconstrucao naclcnel. na forma
Ciiio de quadros. na restaurs980 de f(l
bricas sabotadas. em Importantes 'Cam
panhas de vaclna9iio. na alfabetlzaoao
de cerca de um milhiio de adultos. no
acesso de todas as crlanoas iI escola
ridade. no estabelacimanto da assis
tAncia medica e medlcamentosa. na
constru9ao de a-stradas e de pontes
- multas delas destruidas pe40 ini
mlgo -, no combate ao desemprego,

DANIEL DE MATOS: «0 Povo
Portugu6s mostra-se sem vo
ca~aopara que 0 seu pals seja
submisso a deslgnios imperia
listas)).

Grupo de Taatro de Boiselros Ango
lanos em Portugal e da actriz Maria do
Ceu Guerra.

Na segunda parte aaslstlu-se a uma
exrraordlnarle exibioiio do grupo an
golano «KfTUXh>. de muslce popular
tradfcional executada com Instrumefl
tos artesanals. e a 'declamaCi80 de
poemas pela actriz Marla Dulce.

No Barreiro. 0 salao de «Os IPeni
chelros» sncheu-se cera um especta
culo com os grupos «KITUXh> e «OS
KIEZOS». este tam'bem de muslca po
pular mas com outras cerecteriatlcae,
com marengues e outroa ritmos aogo
lanos executados por Instrumentos
electrlco.s a unitversals. iNesta Sessiio.
Introduzlds por Allete lria, da Olrec-
080 'Regional da APA. usaram da pala
vra 0 C-amarada Moreira Bastas. Da
niel de Matos. 0 Sr. COnsul da RPA
no nosso pals. Mauricio Borges. a 0
Presldente da CAmara Municipal 'do
Barre~ro. Helder Madeira.

Os dols grupos muslcais angolanos
partlclparam Igualmante num aspec
tllculo promovldo pela 'Embalxada da
R'PA no Teatro S. Luis. ao lado do

Mais um ano passou na vida dum
[overn pais. Com todas as vicissitudes
dos prtrnelros passos, com todos os
obstaculos de quantos pretendern que
nlio aprenda a andar, Angola marcha,
e de cabeca erguida, no caminho do
progresso e do bern-aster.
o 8.2 Anlvarsario nlio podia deixar

de ser assinalado em Portugal por
aqueles que nas horas boas e dlficeis
neo declinam a amizade e a solldarte
dade para com 0 oovc angolano A
nossa Associacao promoveu algumas
lnlcletlvas que para alern da lnterven
Oiio poltlca. se revestlram duma im
portante demonstracao da ,Cutlura de
Angola. nas expressoes musical e poe
rlca.

A Sesslio Solene promovlda em trs
boa e presidlda peio Or. levy Baptista,
Presldente da MAG. contou com as
lntervencoes do sr. Embaixador Franoa
Van Dunen. do Vlce-Presldente da
Llga Angolana de Amizade e Sollda
rle'dade com os Povos. Camarada Mo
reira Bastos (ver entrevista na pllg. 3)
e do 'Presldente da Direcoiio Naclonal.
Daniel de Matos.

Esteve patente ao publico uma mos
tra de quedros do ertista pillstico An
t6nio Pimentel Domingues,

AMIZADE E CULTURA DE MAos DADAS
NO 8.° ANIVERSARIO DA R. P. A. EM PORTUGAL
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DISEPAL

«£ cada vez mals urgente a adop
C;iio de medldas. Nao bastam pala
vras. promessas viisl Alnda 'h{l ceres
de 15 dias. nas proxlmidades da Em·
balxada Angolano em Llsboa. assts
tlmos a mals uma provocacao que
consistiu numa contersncie de Im
prensa de grupelhos sem qualquer re
presontatividade no pais de que se
reclamam. 0 mlnlsterlo da Admlnis
traciio Interna declarou prolbir a Con
ferAncla, mas as forcas policlals mals
pareceram proteger as provocadoras
do que impedlr a sua realizac;ao. Par
conlvAncia? Por lncornpstencia 7 0 que
e certo e que a cornunlcacao social

RACISTAS FORA DE ANGOLA!
FANTOCHES FORA DE PORTU·

GAL!

A sltuac;ao que se vive na HPA e a
suparacao de certas dlflculdades. jus
tlficam «um ernpenhamento de Por·
tugal ao nosso lado, que seria um en
corajamento e uma garentia de su
cease».
com 0 qual se proclama 0 estabelecl
manto de relac6es preferenclals e
exemplares de cooperaceo.»

o Embaixador da IRPA em Portugal,
Fernando If;ranc;a Van Dunen, orofe
rlu um importante lmprovlso, no qual
explanou detalhadarnente as conse
quAnclas da guerra niio declarada que
e movi'da pelos ractstes sul-afrlcanos.
«0 MPlA-IPT niio atacou ningueml
sallentou. -,Esperllvamos um melhor
estado de 'Paz e carlnho para os nos
sos fllhos. !Em vez dlsso. multos deles
nao tlveram par berco outra colsa que
<8S crateras dos obuses e por brln
quedos as capaulas dos projecteis
disparados pelo Inlmigo. Foram obrt
gados a passar da In:fAncla 'PaN! <8
i'dada adulta. porque assim 0 quis 0
imperiallsmo».

Sabre a cooperac;iio entre Portugal e
Angola Franca Van Dunen referlu que
a rnesrna deverla passar por «um die
logo frutuosc entre ambas as partes».

EMBAIXADOR FRANC VAN 00-
NEN: «MPLA-PT nao atacou
ninguem) ....

ultimos paises do mundo a reconhecer
a tRPA.»

estatizada, controla'do pelo Governo,
garante .paglnas e paglnas, e lonqos
tempos de antena it ·propaganda anti
-angolana.

Esta sltuecao e tncompatlvel com 0
aprofundamento das rel~Oes Estado
a Estado, que deve processar-se de
acordo com as nonnalS estabelecldas
intemaclonalmente, com base no res
pelto mutuo. na reciprocldade de van-
tagens. na nlo ing8f'Gncla nol assun
tos intemos de cada Estaldo. 0 povo
portugues assim 0 tem reclamado.
mostrando-se sam v~lo para que
o seu pais seja submlslo a deslgnios
imperialistas. E e com alguma cons
ternacao que vernos que, olto anos
ap6s a lndependencia de Angola, se
mantern as dificuldades do lado por
tugues, porventura as mesmas que
fizeram com que Portugal fosse dos

(Contlnu~ao da pag. anterior)
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7A LUTA CONTINUA

HONRA E GLORIA AO GUIA IMORTAL
DA REVOLUCAO ANGOLANA

Camarada Prasidente Dr. Agostinho Nato

NOS FAREMOS DE ANGOLA A PATRIA
DOS TRABALHADOR'ES E A REVOLUc;AO
CONTINUARA A SUA MARCHA TRIUNFAL
AO LADO DOS POVOS QUE SEGUEM 0
MESMO CAMINHO.

A Sessa-oenool'rou com a 'Par
ticipac;ao do gf1upo mustcal ,de
Cabo Verde, M ORAB,EZA.

Verde, bem como 0 Embaixador
de S. Tome e P'rincipe em Us
boo.

CABRALAMILCARDE

lisboa. 16 de Janeiro de 1984

A DIRECCAO NACIONAL

Hil muito que a Assoctaceo de
Amiza'de Portugal-R. !P. Angola vem
advertindo que esta poiitica nao
serve os interesses nacionais, cria
justificados entraves 8 cooperscao
luso-angolana. '0 ,exempio recente da
Pet·ro9Qi e a apreensao de multos
empresllrios yAm conflrrnar a nossa
posi~eo. A polltica paternalista duma
«commonwealth» lit portuguesa estll
condenada ao fracasso: s6 0 res
pelto pela soberania dos outros po
vos serve a nossa pr6pria lndepen
dAncla.

.Q nosso pals niio estll vocaclo
nado para ser 0 Cavalo de T'I'6ia de
Intereesee a+helos As ·simpatias que
Mllrio Soares objectivamente evl
dencia 'pela UNITA e queiendos, 'IIC

tuando como ectua. '1160sa compe
decem com a dignidade que deve
irrrperar na polltlca externa portu
guesa. Uma politica de cooperacso
com Africa s6 (I possivel na base da
igualdade, vantagens reciprocas.
respeito mutuo .e nao Inger!ricia nos
assuntos 'internos de cada 'Estado.
S6 pode Ihaver conflanya no coope
rayao estatei portuguesa dando com
bate aos Inlmlgos de Mrlca, conde
nando de f&cto os crimes grossel
ros de Pret6rla e fejeitando guarlda
a grupeihos fantoches e its suas ac
tividades conspirativas.

4 - RACISTAS FORA OE AN
GOLA! FANTOCHESFORA
PORTUGAL!

berdade de «inform am: a escrevi
nha~ao e transcrita na integra pelo
semanerio- do Partido de MariO
Soares, apresantada como (sic) «ill-
cido a pertinente artigo de fUQdo .
pela sua oportunldads 11 clareza»! .

Peraleiamente a eSM converqen
cia mundial de oontos de vlsta,
pese embora a absteny80 naturat do
imperialismo norte-americeno - e
contrariamente ao procedlmento
doutros Orgiios de Soberania, 0 Go
verno portugulis figura internacional
mente como destaoado allado objec
tivo dos inimigos de Angola. O Pri
meiro-Mlnistro Mllrio Soares, que em
ralay&O it 'RPA lnscreveu na hist6ria
das suas passagens pelo Governo
pllgina's que envergonham 'Portugal.
recebeu de bracoa abertos 0 minis
tro racista ~(Plk» Botha, precisa
mente no .despoletar do mais recente
ofensiva sul-aJricana; mals do que
durante 8 vigAncia de qualquer ou
tro Governo permlte-se '8901'a 0

prosseguimento, em terrlt6~io naolo
nal, de 8'Ctlvidades hostis it RPA.
A imprensa estatizada, com desta
que para a RT.p, desce jll it mals
baixa provocayao: alem Ide veicular
sobre Angola exC'lusivamente as
versoes dos racistas e dos seus
funcionllrios da UNITA / fNLA,
doom'bula unha com carne nas suas
romagens farisaicas com tels fan
toches.

Um editorialista frustrado al"8nga
o seu conhecido 6dio pelas auto
ridades angolanas, lit custa dos di
nhei'fOs publicos e em nome da Ii-

3 - A COMPLAC~NCIA
DO GOVERNO PORTU
GU~S

mlltioa esses crimes e reivindicado
a retirada imedlata e incondicional
dos reclstas do solo plltrio ango
lano, bem como a independAncia da
Namibia, mediante '8 apllca~ao de
varlas 'Revolu~oes da ONU. .Q Papa
.Joao Paulo II acaba de defender
igual procedimento.

EVOCACAO
:)

No tpas'Sadodia 20 de J,aneiro,
11.2 Af1~ver'sario'do seu a's'Sas
siflato, ,f-oievocada '8 V.~dae Obra
de Amrtcar Cabral 'f1'8 Sede da
A'PA.

A Sessao foi promovida pelas
Associac;Oes oda Amizade com
AngoN!, 'Moc;ambique, Guine~Bis
sau e Cabo Verde, e t'eve 'como
'Pl'incipa·1 ora·dor 0 Or. 'Fernando
PiteiM Santos, 'mrector-adjunto
do «Otario de L~sbo~l».

Ent'reoutros, estiveraomIprasen
tes represoota1"ltes diplomaticos
cia Quine-Bissau e 'de Cabo

2 - A CONDENA~AO INTER
NACIONAL

Uma gigantesca ac~ao de pro
paganda esta em marclta fazendo
crer lit op'iniao pubirca internacional
que os racistas sul-efrlcenos se
estao Ii r·eHMr <10 tel"rit6rio sobe
rano de Angola. Tai campanha tem
tido particuiar relevo em Portugal.
onde a generalidade dos 6(gaos de
comunlcacao social val eo ponto
de «lntcrmar» que a invasao de An
gola durou «apenas seis semanas»!
Como se a provincia do Cunene nao
estivesse oCl'pada pelos ractstes
desde Agosto de 1981, como se
elguma vez tivessem cessado os
orimes de 'Pret6r.ia e dos seus mer
cenarlos contra 0 pOVO angolano,
desde qU'eeste ascendeu lit indepen
dAncial
o desenrolar des acontecimentos

desde 'Novembro de 1975 e sufl
ciente para desacredltar tals teses.
H(I multo que deu 0 que tlnha a dar
o estafado argumento da «persegul
yeo a quante» aos ccmbatentes da
SWAPO: prevarica as normas do
dlrelto ,Internsclona'i e e, 'antes de
mals, um falso argumento. A Africa
do Sui assassina e destr6i povoa
<tOesIntelras onde 'nOo existem se
quer campos de 'refugiados d'S Na
mibia. A constants pratica de
genocidio pelo regima do «apar
theid» Inclde sobre os direltos e
conqulstas do povo angolano e dos
povos de ,Africa Austral, tentando
Impedlr que sejam donos dos seus
pr6prlos destinos.

1- A INVASAO DE ANGOLA

A comunidade internacional, atra
ves dos mais diversos 6rga08, tem
condenado de forma clara e siste-

oA APA -------I.ro----..;....._COMUNICADO
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A lUTA CONTINUA8

dos no sentido da efectivaeao <las
recornendacoes emanadas a este
respeito, ne ultima oirneira, bern
como pela receptividaoe demons
trada por Portugal, pelo Brasil e
pela UNESCO.

Segundo a oeclaracao final, so
proceder a analise cia situacao
tnternacional, os cinco Chefes de
Estado dedioaram uma at909Bo
especial a Africa~Austral. Neste
contexto-e-sublinha odocumento
- reafirrnaram que '8 s'itU'a~ao
({explosiva prevalece nessa regiao
constitui um pertgoso foco de
tensao que ameaya gravemente
a paz e a seguranya .;nremaoio
nais».

fitDeclaracao

de cooperacso nos diversos do
minios.

Em out-a passagem da deoIa
ra~ao foi sublinhado que a con
ferencia focou, uma vez mais. a
importanoia '<ia tJtfliza9Bo da lin
gua portuguesa ",as organiza90es
intemacionais como Hngua de tra
ball)(). IAsstm os Chefes .de Es
tado rmanFfestaram 0 seu ap~o
pelos s1goificativos passos ja da-

Como refere a declarecao final,
os cinco Chefes de Estado 000-
gratularam-se pela maneira como
tem vindo a deseovolver-se as
rela~OeS pntV'i'I'egiadas de coope
ra9Bo multFforme entne os seus
paises ap6s () seu acesso a inde
pen~noia, bem como pela von
tade ~nequivoca de oada um dos
cinco IEsoodos em velar !por urna
maior oonoret.xa~Bo das a~Oes

- A declar~ao final, durante a sessao solene de encerra
mento da Quarta Cimeira dos «Cinco», sublinha que a reuniao
decorreu num momento particularmente dificil da conjuntura inter
nacional. caracterizada por uma crise sem precedentes com efeito
nefasto sobre a situac;ao politica, econ6mica e social dos parses em
desenvolvimento, em especial sobre a situa~ao dos cinco paises.
nao obstante a rnultiplas tentativas com vista a encontrar solucoes
para os principais probelmas mundiais.

volver para que fosse possivel
realizar esta Cimeira. Alias, sem
as condicdes materiais e tecnicas
que criaram nao teria sido possi
vel terminar hoje com exito os
nossos trabalhos.

A sintese de tudo 0 que vimos
e ouvimos traduz a determinacao
do vosso povo em vencer as difi
culdades actuais para edificar,
sob a direcc;ao do seu Partido de
Vanguarda e do Camarada Presi
dente Bernardo Vieira, uma so
ciedade de paz e progresso que
garanta a felicidade de todos os
cidadaos.

A deslocacao ao mausolsu
constituiu para todos n6s um
momento mais alto de evocacao
da mem6ria do imortal AMllCAR
CABRAL e de todos os her6is
que deram as suas vidas ou se
sacrificaram para que a Gune
fosse livre e soberana. Nessa
ocasiao recordamos tambem os
seus companheiros de armas,
EDUARDO MONDAlE e AGOS
TINHO NETO, cujo legado revo
lucionario nos inspira a confianca
na luta contra 0 nosso inimigo
comum e nos orienta tanto na
busca de solucoes para os imen
sos problemas que nos afligem
como na consotidaeao da nossa
unidade de pensamento e de ac
c;ao.

Os resultados ja obtidos mos
tram que seria errado deixar per
der na hist6ria a experiencla
comum de um passado recente
em que coordenamos a nossa
acc;ao atraves da CONCP para li
bertamos as nossas patrias do

povo da Guine-Bissau, mostrou
-se it altura deste importante
acontecimento, tributou-nos uma
fratema e calorosa rec~o e
exprimiu com muito carinho e ale
gria os seus sentimentos de ami
zade e a sua tradicional hospita
lidade a todos os delegados.

A nossa breve estadia nesta
Capital permitiu-nos nao s6 sen
tir 0 calor revolucionaric e hu
mano do povo guineense, mas
tambem conhecer alguns aspec
tos importantes da sua vida.
Com elevado interesse visitamos
a exposi~ao fotografica que nos
recordou passagens brilhantes da
hist6ria da luta de liberta~ao;
com imenso prazer ouvimos as
cancoes e a musica, vimos rna
ravilhosas pecas de artesanato e
belas dancas do vosso povo exe
cutadas por jovens artistas, que
testemunham os esforcos em
preendidos na valoriza~ao da cul
tura popular.

Constatamos com apreeo 0
esforco que tiveram de desen

Durante alguns dias a cidade
de Bissau foi centro das aten-
90es dos nossos povos e de to
dos aqueles que no mundo se
guem com interesse a evolu9ao
da situa~ao politica do nosso
Continente.

lIustres representantes de An
gola, de Cabo Verde, de S. To
me e Principe e de M~ambique,
analisaram mais uma vez os pro
blemas mais prementes que afec
tam os respectivos povos e esta
beleceram a concertacao neces
saria para a adop~ao de posicdes
pollticas comuns-

A generosa popul~ao desta
cidade, em representacao do

Camarada,

Senhoras e Senhores

«Sua Excehlncia 0 Presidente
da Republica da Guine Bissau,
distintos Chefes de Estado de
Cabo Verde, de M~ambique e
de S. Tome e Prrncipe.

No acto do encerramento da IV Cirneira dos Chefes de Estado
Africanos de Lingua Oficial Portuquesa. 0 Presidente Jose Eduardo
dos Santos, profer:u. em nome dos seus colegas de Cabo Verde,
M09ambique e S. Tome e Principe, palavras de agradecimentos e
apreco pelo acolh.rnento fraterno que a populacao ce Bissau tributou
aos quatro oresidentes. arnbienta que possibilitou, segundo as pala
VMS do Chefe de Estado angolano, que os trabalhos da Cimeira
decorressem da melhor maneira. No seu discurso. 0 Prasidente .Jose
Eduardo dos Santos focou ainda alguns problemas que afligem os
cinco parses, de cuja SOIUyBOdepende 0 referee e aprofundamento
das relayOes entre os «Cinco» nos mais diversos -dominios. Eis 0 texto
integral do dicurso:

AFRICANOS
,
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territorio. como a (mica base
para a sO:luC;aopacifica do con
fino»,

Por outre laoo. acrescenta a
declarac;ao. «reiteraram a sua re
jei~ao a ebsuroa I'igac;aoou pera
letismo entre a 'inoopen'ctencia da
Namibta e '8 retirada etas forc;as
internacionalistas cubanas do ter
ot6tio soberanoda >Republ1caPo
pular <de Angola, 0 que constitui
urna inaoeitlwel ~nger6ncia nos
assontos internes 'da, Republica
Popular de .Angola».

Os Chefes de tstado dos
«Cinco» cons;dera'ram, a'inda,
~ue (<es~sa4~ga~80 e urn obsta
culo deHbeJ18damsnte kwaota,do

9A LUTA CONTINUA

(ContinUII nil pig. 4)

no js :amplo leque de oretextos
41egitimos avanya'dos peIo 'reg'ime
raeista -de P,ret6ria, em cumplici
dade com os S'El'US 'princ;pa.is aM
dos, oom vista a limpedir a liber
l'ac;ao'deste te""it6rio. pel'lmjtin'do
oeste modo acl'i,vidade ~icita de
tnteI1eS'5eS estrenqeiros e a pilba
gem das riquezas e 1'8CursOS na
turais da Namibia».

A,j'I}da no que diz respeito a
Namfbia, os «Cinco» manlifesta
ram 'O lSeu ap~ pe$os esforcos
dispens-aoos pe!o S>ecretano-Ge
rai das Na~Oes Unidas. tenden
tas ao alcance 'CIa indepen~cia
do territ6rio.

"Cinco "dosCimeira
Os Chefes de Estado «expri

rmrarn a corliVic~ao'de que 0 res
ponsavel por esta s1tua~ao e 0
reqirne racista e rrrinoritario da
Africa do Su:! que ocupa iiegal
mente a Namibia, executa a ooll
tica desumana do «apartheid».
agrtde e oesestebillze os parses
iodependentes e soberanos da
r'El'9iao».

Em .re4a~aoa Namibia, os Che
fes de IEstado dos «C'inco»
refere a delClara(:80 'f'ina'l- «exi
g;ram a 'implementa~ao ;medtata
e incondicional da R'El'SoIu~ao
435/78 do Coos~ho ,de Segu
ranQa 00,ONU e 0 plano 'pela,000-
tido paora a lindepen~Cta deste

da IVfinal)

(Continua na p6g. seguinte)

e 0 nosso espirito intemaciona
lista e levaram-nos a alcan~ar
exitos sobre 0 colonialismo e 0
imperialismo.

Nao foi apenas a lingua oficial
comum, a cer da pale ou a cul
tura africana que nos uniram no
Ambito da CONCP. Nao sao ape
nas estes factores que nos unem
tambem hoje. Foram os princi
pios politicos e uma actu~ao
prlttica comum que tornaram pos
sivel 0 papel coordenador da
CONCP na luta vitoriosa que tra
vltmos contra 0 colonialismo por
tugues. Sao tambem os principios
politicos id&nticos aplicados a

~ justamente em tomo da so
lu~ao dos problemas concretos
que os nossos paises vivem nos
dominios politicos, militar, econ6-
mico, social, cultural e outros que,
estou certo, continuaremos a ci
mentar a nossa unidade na luta
por uma coopera(:ao mutua
mente vantajosa e exemplar e
pela paz e progresso social dos
nossos povos.

Em todas as fases de luta as
consuftas poIlticas, troca de ex
periencia e a hannoniza~ao de
pontos de vista sobre a tltctica e
estrategia para fazer face aos
ataques de inimigos comuns fo
ram meios que reforearam a soli
dariedade reclproca de combate

jugo colonial. Esta excelente ex
periencia adaptada a novas con
di~oes dos nossos paises corneca
a dar os eu frutos e demonstra
que os seus forjadores estavam
de facto no caminho certo. Ao
terminannos a nossa IV Cimeira
podemos concluir que as pers
pectivas do nosso trabalho sao
.cada vez melhores.

A institucionalizacao de meca
nismos de cooper~ao multilate
ral em varies dominios que te
mos efectuado desde a procla
ma(:ao das nossas independen
cias, tem permitido aprofundar a
discussao dos problemas comuns
que enfrentamos, 118 base de
grande compreensao mutua e
esplrito militante e encontrar as
solu~oes adequadas que garan
tam 0 refor(:o dos la~os tradicio
nais de amizade e solidariedade
entre os nossos povos.

PORTUGUESA

realidade concreta de cada um
dos nossos palses, hoje que
constituem a base dos mecanis
mos de coooper~ao que esta
mos montando para coordenar
ac~oes e concertar pollticas no
combate contra os vestfgios do
colonialismo e na resolu~ao dos
problemas do subdesenvolvi
monte.

Temos conseiencia que os
nos50S palses esdo inseridos em
contextos regionais diferentes vi
vendo os problemas especlficos
das suas {treas repectivas. Po-

OFICIALLINGIJADE~OS
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A lUTA CONTINUA10

Jose Carlos Ary dos Sa:ntos
Os Poetas - diz-se -flOO morrem. Se ebandonarn 0 nosso con

vlvio, - os Poetas ·dignos desse nome, - fioa..nos a magoa no peito.
fica um vazio que nao se ipode oreencher. Resta, porern, a obra. E a
sauoades de quem perrnaneoe vivo.

Ary dos Santos toi urn amigo de Angola. Um companheiro nosso
que tentas vezes colaborou em iniciativas da APA. Em 25 de Abnil de
1979 esteve 'em Luanda a cornernorar a data historloa, Lev<ou<0 Arnor
e a Solrdariedade nos seus poernas

De~e publicamos, em numero anterior. um poema dedioado a
outro grande poeta; Agostinho Neto.

Ary deixou-nos. Ficou a obra, 0 Poets. 0 exemolo. 0 vazio. a
magoa. Ficarern «as portas que Abril abriu» como s6 ele sabia dizer.

VIVA A AMIZADE E A SOLl
DARIEDADE ENTREOS NOSSOS
CINCO POVOS!

VIVA 0 POVO DA GUINE
BISSAU!

V I V A 0 INTERNACIONA
lISMO PROLETARlO!

A lUTA CONTINUA!
A VIT6RIA E CERTAh)

sos povos e estamos certos que
sob a direc~o das suas vanguar
das politicas, alcancaremos novos
exitos e vit6rias sobre 0 impe
rialismo, neocolonialismo e 0
apartheid.
Suas Excelencias os Presiden

tes das Republicas de Cabo Ver
de, Mo~ambique e Sao Tome e
Principe.

Agrad~o a honra que me con
cederam para, em vosso nome
e no meu pr6prio, pronunciar
palavras de reconhecimento e
apr~o a Sua Excelencia 0 Pres
sidente da Republica da Guine
Bissau, ao her6ico povo guine
ense e ao seu Partido, pelas con
di~oes criadas que nos permiti
ram passar momentos de alegria
a de trabalho frutuoso em prol da
nossa causa comum. Oesejo vo
tos ardentes de Axito e prospe
ridades ao Povo Irmao da Guine
Bissau.

dade defensiva. Se esses recur
sos pudessem ser canalizados
para a resol~ de problemas,
com certeza haveria uma melho
ria significativa das condi~Oes de
vida dos nossos povos e uma
mairo participa~ao nos projectos
de cooper~o econ6mica com
outros paises do nosso Conti
nente.

Temos manifestado s8l11pre0
nosso desejo de paz, pois que fa
zamos a guerra para nos defen
dermos de uma guerra injusta e
imposta. Nesse sentido, nao te
mos regateado esfor~os e desen
volvemos ~Oes diplomaticas
concretas na procura de uma
solu~o justa para 0 problema da
Namibia, na base da Resolu~o
435 e para a aboli~o do apar
theid.

Temos consc~ncia de que a
paz e 0 desenvolvimento econ6-
mico na Africa Austral estao inti
mamente ligados. A guerra e 0
principat obstaculo a vencer, para
que os nossos povos possam em
toda a plenitude trilhar os cami
nhos do desenvolvimento e do
bern-ester.

Cabo Verde, S. Tome e Prin
cipe e a Guine-Bissau, muito em
bora nao se vejam confrontados
com qualquer conflito armado,
tem que fazer face as calamidades
naturais, como a seca que cons
titui uma seria dificuldade a a
pesada heranea do passado colo
niat qua tem condicionado forte
mente a concratiz~ao dos seus
programas econ6micos.
Apesar destas problemas difi

ceis que afligem os nossos pai
ses. encaramos 0 futuro com op
timismo, temos confia~ na de
termina~ao e na for~ dos nos-

rem, os principios politicos que
nos ligam sao mais fortes do
que a geografia que nos separa.

Angola e M~ambique, por
exemplo, que 58 encontram na
Africa Austral, numa das areas
mais tensas no Globo, estao su
jeitos a uma guerra de agressao
nao declarada movida pelo re
gime racista da Africa do Sui e
encorajada sobre todos os as
pectos por algumas potencias
ocidentais, nao podendo por isso
desfrutar ainda da paz necessa
ria para a Reconstru~o Nacional.

Nessa guerra a Africa do Sui
racista cornete actos de agres
sao, utilizando 0 seu exercito re
gular e os bandos fantoches que
treina militarmente, arma, muni
cia e transporta para levar a cabo
ac~oes de terrorismo e bandi
tismo contra as popul~oes ci
vis, e destruir as infraestruturas
e objectivos econ6micos. Com
essas ac~oes agressivas, regime
racista de Pret6ria prttende im
pedir ou dificultar a organiza~ao
da vida dos nossos territ6rios e
demonstrar diante da opiniao pu
blica internacionat uma aparente
incapacidade dos nossos Partidos
para resolverrnos os problema da
Reconstru~ao Nacional e provo
car 0 descontentamento do povo,
a subversao com a inten~ao de
aniquilar a Revolu~ao e exercer
o seu dominio politico e econ6-
mico sobre os nossos povos.

Para fazermos face a guerra de
agreSSaoque nos e imposta, so
mos obrigados a desviar uma
grande parte do nossos recursos
financeiros e da for~a de trabalho
para 0 retorco da nossa capaci-

(Continua~ao da pag. anterior)

CIMEIRAIV

ARQUIV
O L

. L
ARA
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o slsteme de clasalflcecao racial de
um individuo rsveste-se da malor 1m·
portAncla na tA,frice do Sui. jll que os
dllreltos e a's liberdades de cada um
sao determlnados segundo essa meso
ma classifica<;lio.

£ ela que determlna onde poderll
habitar uma pessoa nlio branca, a vida
que poderc~ levar. 0 oficio que poderll
exercor. II educllc;lio que irll receber.
os direitos 'Politicos de que eventuat
mente possa gozar. com quem sa po
darll casar. a que instituiyoes socials.
culturals e recreativas terll acesso e.
duma rnenelra geral. qual .serll a sua
liberdade de a·cC;aoe de movirnentos.

Nos termos da loei de Registo da
Popula<;ao de 1950. todo 0 individuo
com mals de 16 anos dave trazer coo·
:ligo um cartlio de identidade racial.
que deve mostrar sempre que Iho pe·
direm.

A lei de 1962 relativa aos Bantus
(Bantu Act) prave qu·e todo 0 afri·
cano com mais de 16 anos dave tra·
:rer conslgo uma «caderneta». docu
ment() oom cerca de 90 pllglrras. onde
flguram 0 seu carta'O de identidade.
dlgitais. fotografia. certificados de tra
balho. r.sclbos de Impost<>s e autori
zac;5es para estar numa zona determi
nada e viajal" a procura de em·
prego. Um -africano incorre em delito
se nlio circular com a sua «(~ad9l'
n-eta».
o sistema de «leis de 'Passes» e

a chave de administrac;iio do «apar
theid e eta controlo da mlio-de-obra.
Mais de 13 mllhoss de afrioanos fo
rDm oondenados por terem infringido
aquelas leis desde que 0 Partido Na
cional subiu eo poder em 1948.

(B:tralclo de t&1" clocvmento clo ONU)

Total

Asstaticos
Pessoas de cor .
Brancos

22500000
4400000
3000000
880000

30780000

Afrlcenos ..

- «eslatlcos». ou seia pessoas de
origem asiatica (onasua malorla india
nos e paquistaneses); a

- <<'Pessoasde cor». que 'designam
principalmente pessoas de ascendsncia
mlsta. mas que tambem Incluem gru
pos especlais tais oomo malaios do
Cabo.

De acordo com os n(Jmeros do
de 1980, a composi<;lio' etnica de po.
pulac;lio e a seguinte:

'Na Airica do Sui. cada iodivliduo e
classiticado segundo a slJ'8 rac;a. e de
acordo oom essa mesma classificaylio
e inscrit'o no reglsto da populaC;lio.

Os quatro prlncipais «grupos ra
ciais» sao design'ados da S'egui'nte
forma:

- «brancos» ou seja pessoas de
ascendencia europela;

- atricanos ou «bantus». ou seja
membros de «(Quatquer raQa ou tribo
aborigene de Airica»;

COMO CLASSIFICA 0 GOVERNO
SUL AFRICANO A POPULACAO?

Sim. Ern lugar de se retlrar da Na
mibia. colocada sob 'a autoridade
das Nac;Oes Unldas ate se concretizar
a sua indepeodAncla. a Africa do Sui
continua a adrnlnlstrar 0 territ6rio
onde os 1 500 000 efricanos slio
quinze veZ'8Smals numerosos do que
os brencos - como S'8 este Ihe per
tencesse. Tem Inclusivamente lntensi
fica do os seus estorcos para epllcar
a mesma polltlca de segregaQiio tr.ibal
e racial que exerce no seu llr6prio
territ6rio.
o mandato que '8 Africa do Sui

exercia sobre a 'Namibia e que fora ou
torga'do pela Sociedade das Na<;oes.
atlngiu 0 seu termo rem 1966. de acor
do com uma dectssc da Asaamblela
Geral. A Assemblela a 0 Conselho de
Seguranc;a. oom 0 apoio do Tribunal
lnterneclcnal de JlJIstic;a. exigiram que
a Africa do Sui se retire da Namibia
e que se reallzem elelc;5es livres. sob
a supervisli'O e 0 controle das Nayoes
Unidas. para conduzir a Namibia 1I in
pendencle.

A Africa dG Sui foi igualmente
acusada pelos organlsmos das NaC;Oes
Unidas de amea9ar a seguranQa dos
Estados africanos vizinhos. que ela
acusa de apoiarem os movimentO's de
IiberMc;iio.

A AfRICA DO SUL PRETENDE ALAR·
GAR 0 REGIME DE APARTHEID
PARA LA DAS SUAS FRONTEIRAS?

branca s6 pode signlfiear uma coisa,
ou seia, gar81ltir 0 dominio dO'Sbran
cos. nlio a 'Sua «direc<;&o», nem a sua
«tutela». mas 0 seu «comaedo», a sua
«supremacia».

o «apartheid», palavra afrikander
que signlfca «separacao», e 0 nome
dado pelo Governo sul-afrcano &0 seu
sistema de segregac;lio racial. de
opresslio e de exptoracso, Este sis
tema permite aos brancos. que repre
sentarn rnenos de u mqulnto da popu
la<;aO', dlrlgir 0$ assuntos da Re<pu
bllca.

No regime de «apartheid», a llber
dade de movimentos e os direltos po
liticos e s6cio-eeon6mlcos da popu
la<;ao '!laO branca sao conslderavel
mente IImltados. Oitenta e sere por
cento do ter.rlt6rio e reservado iI ml
noda branca. Os efrlcanos sao man
tldos iI parte, pela forca: as reserves
onde t6m de viver representam menos
de 13 por cento da superftcle do ter
rit6rio, correspondeodo as zonas me
nos produtivas.
o «apartheid» estll na base da es

trutura eoon6mica e politlca da Africa
do SuI. As empresas industrlais e
comerciais. que na sua maioria estao
nas maos de brancos ou de estren
geiros. tiram vantagem do «apar
theid»; elas conseguem lueros enor
mas gra<;as iI exploracao dos africa
nos desprovldos das sues terras e
dos seus recursos naterals. que se
cansam a trabalhar por selarioe de rni
s(nia. constituindo miio·de-obra ba
rata. 'de que depende a economla do
pais.

Os branoos praticam uma politica de
segregac;lio racial desde que os Afri·
kanders de lingua holandesa e os ele
mentos de lingua inglesa se uni'ram
para formar a Uniiio da Africa do Sui,
em 1910, Em 1948. quando 0 Partido
Nacionai tomou 0 poder. 0 «apartheid»
tomou·sa a politica oiicial. Os 'dirigen
tes deste partido al'egaram que era
preclso saparar as rac;as a reduzir eo
minimo os seus contactos, para evltar
conflitos. garantir a 'Cada um dos gru
pos um (<<iesenvolvimeTlto sepafado»
e perpetuar a autoridade e 0 dominio
dos brancO'S sobre as «rac;as nao bran
cas que se encontram num degrau In
feflor de civlllzac;lio».

M. Henldrik F. Va·rwoerd. ex-Pri
meire Milli~tro da Af·rice do Sui. aflr·
mou em 1963 00 Parlamento: «Redu
zldo a sua expresslio mals ·simples. 0

problama s6 sa pode apresentar na
segulnte forma: esperamos manter a
Africa do Sui branca... MantG·la

o QUE E 0 APARTHEID?

crime contra a humanidadeUm

11

...
"APARTHEID":
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«Enformada num substrato cultural
de remotas origens. a que a tradi9ao
oral e a expressao linguistica portu
guesa deram v<>zpor dilatado perlodo.
a literatura angolana parte hoje. por
dlversas e experimentadas vias. ao
encontro da Identifica9ao com a per
sonalidade cultural do seu povo». A
transcrlyao faz parte da apresenta~ao
de uma <:olecyao de livros de auro
res angolanos. no caso trata-se de
«Gente do Mato». de 'Pacav,ira.

Em tempos a Irevista «Africa» trans
crevla uma noticia do Jomal de An
gola. em que se dlzia que sels lin
guas nacionais com maior difusao
etnogrMlca oa 'Repoblica Popular de
Ango'la iam passar a oontar com os
respectivos alfabetos cuja elabora
yao obedecia a um estudo sistemati
zado e cientifico. 'Este facto respondla
a uma 'das preocupal;oes emanadas do
I Congresso do MPLA em ordem a va
lorlzar com<> inesgotavel meio de

(Continua na p{tg. seguinte)'

ESCRITA E ORALIDADE

tinuam vivos. experiencia pessoal de
cada escritor e do suposto vlvldo. 50-
bre 0 neo-reallsmo (<<aforma 11teraria
e Ideol6gica em que se vazou 0 pro
Jecto Interpessoal de uma geral;ao que
oonsiderou como seu dever ortmelro
intervir. pelo modo que ihe era pos
sivel. no aoeleramento de um processo
hlst6rlco»). neo-realismo de que Luan
dlno tem Influ6nclas. sobretudo no Ii
vro «A Cldade e a InfAncia»; falamos
sobre 0 processo narrativo oral popu
lar. 0 aspecto lexical e slntactlco de
determinadas obras (hlst6rias tiplcas
do contexto tradlclonal africano - Jo
fre da Rocha «Asslm se fez madru
gada»). etc.

Enflm. para n6s reivln'dicamos 0 erro
de algumas .perguntas feltas. para Pe
patela clareza nobllitante das respostas
dadas. Oigamos. ~inda. como nos refe
rlu Pepetel8. qua. am Angola nascem
constantemente - nascem e mOfrem
- novos termos mas a verdade e que
outros vingam na literatura. porque s6
eles dao conta do mundo de valores
e creny8S que rodeiam 0 povo.

Assim termina Mayombe. esse sur
preendente e apalxonante romance.
que muitos consideram ballza na lite
ratura angolana. isto e: 0 trace ou 0
trilho que marca 0 antes e 0 depoll de
Mayombe. Mayombe e. como j6 vi
lmpresso, um romance clnematogr6-
fico. e tambem um romance que 0
cinema nao pode perder.

Pode ser exagero no que se atlrma.
mas exacto e que Mayombe e. como
alias. para n6s. 0 fol As Aventuras de
Ngunga. uma meta de chegada e um
tiro de partida.

Alias. 0 livro pertence a um dos pe
riodos mals rlcos da extensa biblio
grafia da ficl;ao angolana. Com efelto.
durante a ~poca de 70. para al6m de
Pepeteta- uma brilhante carreira de
escritor de grande qualidade - surql
ram nomes como Manuel Rul, Rui
Rui Duarte de Carvalho. Uahenga Xltu.
Manuel Pedro Pacavlra, Jose de frei
tas, 0 ooeta e etn61ogo Armlndo Bar
beitos, e outros. Claro que nao esta
mos a esquecer 0 nome de tuandlno ...
de manelra nenhuma. Ele pertence, no
entente, a outra gerayao. a do Jornal
Cultura.

Com Pepatela falamos recente
mente. quando da sua vinda a lIsboa.
integrado na delegayao de Angola
ao Congresso sobre Lingua Portu
guesa.

Sao de Pepetela as segulntes pala
vras insertas na contracapa de «A Re
volta da Casa dos Idolos» - Edi~oes
70:

«( ... ) Pode ser exagero - e caso
para se discutir - mas afirrno que nao
ha. nao pode haver, a cri~o de um
pais verdadeiramente independente
uma literature nacional pr6pria, que
mostre ao povo aquilo que 0 povo
sempre soube: isto e. que tem urns
identidade pr6pria».

Arlindo Barbeitos. outro membro d8
delegal;ao '8ngolan8 aquele congresso.
deixa em (cN'roji» uma advertfincia: «A
recolha aqui apresentada leva 0 nome
de Nzoji (Sonho. em quimbundo) por
que os poemas nela contldos reflec
tem simultaneamente a esperanl;8 de
um passado ainda recante e ,a vlsao
de um futuro que ora COmeY8».A es
peran~a do passado recente que ani
mou a luta de libertal;iio. e. conseguida
a independencia. a luta por tudo aquilo
por que se lutou.

Todas estas transcriyoes vem um
pouco a pr<>p6sitoda conversa que ti
vernos com Pepetela. sobre {C'Crloulida
de».• realismo magioo. realismo socia
lista. culturas africanas. literaturas afri
canas determinados pad roes que <:on-

- 000-

dols lados da fronteira. Quantos h8 que
sabem onde se encontra esse caminho
de areia no meio da areia? Existem.
no entanto, e eu sou urn deles.

Sem Medo tambem 0 sabia. Mas In
sistia em que era um camlnho no de
serto. Por isso se ria dos que diziam
que era um trilho cortando. nitido, 0
verde do Mayombe. Hoje sei que nao
ha trilhos arnarelos no melo do verde.

Tal 6 0 destlno de Ogun. 0 Prome
teu africano.

Pepetela e 0 nome IIter6rlo
do escritor Artur Carlos Mauri
cio Pestana dos Sanros. Nascldo
em Benguela a 29 de Outubro
de 1941. esteve em 'Portugal
para fr-equentar 0 Instltuto Su
perior Tecnlco. Quatro anos
mals tarde seguiu para Franya
e. dali. para a Argelta. onde es
tudou Sociologla e fol um dos
fundadores do !Contro de Estu
dos Angolanos.

Ao findar a d6cada de 60 foi
chamado para a Frente de Ca
binda tendo partlcipado na guer
rilha e pertencido ao Conselho
Escolar da II Reglao. Em 1973
desempenhou 0 cargo de Secre
tario Permanente do Departa
mento de Educal;ao. e no ano
segulnte fez parte da primeira
delegayao do M~LA em Angola.
Em 1975 foi nomeado Director
do Departamento de Orientayao
Politi-ca e pertenceu ao Estado
JMalor ,da Frente ,Centro du
rante a segunda guerra 'de IIber
tal;ao. Ocupou 0 cargo de vice
-minlstro da Eduoal;ao.

P,erten-ce a Comissao Direc
tive da Unlao dos Escritores
Angolanos. <>ndeocupa 0 cargo
de Secretario das Relayoes Pu
blicas.

PEPETELA

«A morte de Sam Medo constituiu
para mlm a mudanea de pele dos
vinte e cinco anos. a metamorfose.
Oolorosa. como toda a metamorfose.
S6 me apercebl do que perdera (tal
vez 0 meu reflexo dez anos projec
tado a frente). quando 0 inevltavel se
deu.

Sem Medo resolveu 0 seu problema
fundamental: para se manter ele pr6-
prlo, teria de flcar ali. no Mayombe.
Tara nascido demaslado cedo ou de
maslado tarde? Em todo 0 case, fora
do seu tempo. como qualquer her6i
de tragedla.

Eu evoluo e construo uma nova pele.
Ha os que preclsam de escrever para
despir a pele que lhes nao cabe j8.
Outros mudam de pais. Outros de
amante. Outros de nome ou de pen
teado. Eu perdl 0 amigo.

Do cora~lo do 816. a mil quHb
metros de Mayombe. depoll de uma
marcha de um m6s. rodeado de aml
gol novos. onde vim ocupar 0 lugar
que ele nao ocupou. contemplo 0 pas
sado e 0 futuro. E vejo quao Irria6ria
6 a exlst6ncla do Indivlduo. ~. no en
tanto. ela que marea 0 avan~ no
tempo.

Penso. como •• que a frontelra en
tre a verdade e a mentira 6 0 C*nInho
do deserto. Os homens divldem-se dos

o NARRADOR SOU EU,
o COMISSARIO POLITICO

(Extraldo de «0 Diario»)

LlTERATURA ANGOLANA E TODA AQUELA
QUE SE IDENTIFICA COM A LUTA DO POVO

PEPETELA

ARQUIV
O L

. L
ARA



13A LUTA CONTINUA

(Continua na pag. seguinte)

conteudo ou a mensagem, sequer a
conclusiio s,ociopolitica. Soromenho
(.,.) climatiza, ideologi~a e universa
liza 0 choque que gerou a Angolani
dade...».

• As Aventuras de Ngunga
',1 edic;:ao.1076; 2,1edic;:lio(11-
vro de bolso 50 000 exempla
res) 1977; 3.' edlc;:iio (Iivro
de bolso 20000 exemplares)
1978. Em 1973, no Leste de
Angola. fol feita urna tiragem
poHcopiada de 500 exetTl'Pla
res. dlvulgada pelos servic;:os
de 'Cultura do MPLA.
Traduc;:aorussa, Edil;:oesPro
gresso. Moscovo, 1978.
Em prepara~ao (naturalmente
ja saldas) uma traduc;:ao in
glesa e outra r'omena.

.. A Corda - Pe~a de Teatro
escrita em 1976.

• Muana Pu6 - 1.' Edlc;:ao
1978.

• Mayombe - ,.! Edi~ao
Edlc;:6es70 - V edic;:aoClr
culo de L-eitores, 3.' Edic;:ao
ainda do 'Cill'Culode L<Bitores...
A Revolta da Casa dos Ido
los - P'ec;:aIde teatl"o'. 1.' edi
c;:ao1980.

ALGUMAS OBRAS
DE PEPETELA

nos facil. ambora ounca seja at».o
luta. nltida. porque haveril evldente
mente casos de transic;:ilo. A malor
parte dos escrltores que eacrBvlam
S<>breAngola It que de facto nAo eram
angolanos flzeram a sua opc;:ilodepols.
Isto faclIlta urn futuro historlador da
literatura angolana. Ha slm. certos
casos que silo prova~mante ate pole
mlcos ...

(Recordo aqul. talvez a prop6sito.
Castro Soromenho e estas palavras
de Costa Andrade: e<{ ... ) 0 uso par
feito da Lingua Portuguesa em Soro
menho nlio portugaliza a temetlca. 0

Pepetela, in c(Muana'Pu6»

Eu dlria que 0 prlmelro tera sidG Vi
vauri8to da Cruz. fol ele quem abrlu 0
carninho. e quem 0 desenvolvau fol 0
Luandino. Eu tenho, dlgamos, wna lin
guagem urn pouco mals sl~les. Ate
porque au. a excep~Ao destes "'timos
anos, nunca vivi em Luanda. Port8Oto
nao tenho Influ6ncia nem conhec;:o 0
klmboodo.

Terei lido, nao ocsso preclsar onde,
que grande parte dos escrltores ango
lanos tern influ6ncias de Ant6nio Car
doso.

Isso nao me parece correcto, ata
porque se nos vlrmos, hlstorlcamente
o prlmelro grande movlmento que sur
giu na literatura 80901808 modema foi
o da «Mensagem». al por volta dos
anos 50. finals de 40. Dele flzeram
parte Agostinho Nato, Viriato da Cruz,
Ant6nio Jacinto. Tomas Jorge e ou
tros. Eata ger~ao da «Mensagenm,
slm. marcou declslvlm8nte toda a Ii
teratura 8Ogolana posterior. Depois
surgiu outro movlmento que vem na
continuac;:Aoda Mensagem. e do [or
nal «Culture», da Socledade Cultural
de Angola. E aI que apareca Ant6nio
Cardoso, mas penso que nao era 0 seu
elamento mals representatlvo, basta
recordar que da gerac;ao(cCultura»faz
parte Luandlno Vieira.
,Olz-sa que as Unguas af,rlcanas de

Angola - eflrma-o Russel Hamilton
particularmente 0 klmbundo e 0 um
bunao deixaram marcas no lexlco. sin
tax'e e fonatlca do portuguAs .falado no
Brasil. Como faz parte da delegac;:ao
angolana que esta no congresso onde
se dlscute Ungua Portuguesa, este
assunto ja tol ou val ser abordad07

No congntsso. que au seiba, nao se
dl8CUtira a InfluAncla do kimbundo e
do umbundo do Portugu6s falado no
Brasil. 'Pelomenotl toct .. as comunlca
c;:oesque foram apreeentadas ou que
vAo ser apresentadas nlo menclonam
Isso. PooerA haver uma dlscussilo, di
gamos, paralela que possa surgir. Mas
de facto existe, na mlnha oplnlao. en
tre os brasileiros ums Influ6ncia de nn
guas angolanas. ~ todo um estudo que
e preclso fazer-se e crelo. que eu
salba. que no Brasil pouco fo! feito
sobre isso.

Sara posslvel trac;:aruma linha divi
s6ria nit4da entre uma literatura sobre
Angola e uma literatura de Angola7

Ja sabemos que a literatura de An
gola nao a um ramo da Iiteratura por
tuguesa. e lsto parece-me ser evi
dente, embors, fazendo-o nos seus
pr6prios termos. exprlma valores de
uma estatlca ocidental. Sabemos que
a pesquisa da palavra nao 'Para, que
ha 0 mergulhar nas tradlQoes africa
nas, etc.• etc.

Perguntava-me antes 58 haveria wna
literatura Mltenticament8 angolana.
Para ja devo dizer que, para mim. pes
seoa!mente, a palavra autenticamente,
tem urna carta carga no contexte afrl
cano, na medlda que em nome da au
tentlcidade ha pelo manos um pais
africano que obrlga os seus cidadaos
a mudar de nome, a ficar corn nomes
africanos, mas continua a manter a
domina~ao dos monop6lios. Tenho,
portanto, uma certa reserva no que
respeita ao termo. Mas compreendo a
sua ideia. Claro que exlste uma litera
tura angolana. ~ possivel estabelecer
urna linha de demarcac;:io- se recuar-

«Mil vezes os moroegos ate
carem. Mil vezes os corvos ata
carem. Na planicle, nos vales, na
montanha, as gar.,.ase blcos as
sassinos transformavam-se em
ganas e bicos criadores de vida.

Os oorvos recuavarn e ata
cavam. E recuavam. <Pedra a
pedra. os morcegos ava'n~a,vam.
E os corvos erarn ceda vez me
nos numerosos e os morcegos
cada vez merhor armados.
«0 Ifim eproxlmava-se e a ver

dade era rnevltav,el.»

PEPETELA
mos no tempo - entre uma literatura,
digamos, sobre Angola e uma litera
tura angolana. Ate pela pr6prla poei
c;:Aodos escrltores. A partir de certa
altura a demarc~ao sera mais ou me-

de Luanda. De maneira que a normal
que haja uma certa recuperac;:ilo de
formas provenientes das linguae na
clonals, em particular um Umbundo e
do Klmbundo. E isto sugere um pro
blema: tooos os dias nascem palavras
e morrem pai8IVras.derlvadas ou nilo
do Kimbundo. Por vezes a dlficll saber
quais as que irao permanecer. Regra
geral todos n6s. escritores angolanos.
mals uns do que outros. as utllizamos
pois todos n6s estamos marcados,
como e 8vidente, pela linguagem oral.

Parece-me enriquecedor essa aqui
sic;:aode novos termos no plano ex
pressiona:1.de vocabuios e 'Bstilemas
que traduzem a identificac;:ao de um
povo e da sua cultura. Das palavras
que flcam, das palavras que morrem...

Slm, hll palavres que aparecem e de
saparecem. 0 que it de facto curioso.

Luandino tera sido um dos grandes
introdutores na literatura da linguagem
oral?..

«(. ,.) t porern Mayombe
(1979) 0 romance de P.epe1!ela.
que melhor cumpre a promessa
de Inovac;:ao.

( ... ) As personagens aleg6ri
cas. embora tTidimensionals na
sua dellenac;:aopslcoloqica, au
mentam a ren·sa,o interna do
romance, dlsaipsndo as postu
ras unldlmensionais que carac
terlzam as personagens da llte
ratura de circunstllncia oon
venclonal. Ao questionar as
motivac;:oes ideol6gices dos va
ros combatentes. 0 autor apro
funda a ,psicologia de guerra
com base nas or~gens de classe
e clrcunstilncias 'Pessoais. A
consci~ncia critica 'do autor. tr8-
duzida na autocrltca dos nar
radores sucessivos, revela tamo
res. dlividas e hesitac;:oespor
parte dos combatentes teorlca
mente Imbuidos de uma deter
minac;:aodentro da causa justa.

( .. ,) Alam do mals. ao enoa
r·ar a guerra segundo a pers
pectiva de uma conscl@nciacri
tica. 0 dbjectivo estetlco con
segue justiflear aquilo que deve
ser justficado de uma manelra
mais efl<:aze poderosa do que
uma obra circunstancial cons
truida em torno de uma men
sage m»- Russel G. Hamilton.

MAYOMBE

cornunjcacao e expressac cultural. Os
alfabetos eriados referiam..se lis IIn
guas nacionais de Kikongo. Klmbundo.
Umbundo. M~Bunda, Cokw e Kwa
nyama.

Falamos com Pepetele neste facto.
cttamos 0 crloulo. a oralidade na es
crlta de Luandino, de Uanhenga Xitu
e de outros, de uma Ilnguagem que
se procure. da recuperacao de formas
orals pollssernantlces, pr6prlas das
zonas 'CIeconfluencia crloula. falamos
do recurso, multas veees, a mitologia
(a do wonderland) etc.
Pepetela e um ,homem calrno, de ex

pressso meditada, um homem novo.
temperado, no entanto, pela luta e pela
ex.periAncia.

Diase-nos:
Nos escritores angolanos, de carto

modo, e fan6meno corrente 0 recurso
1\ lingua falada, sobretudo na cldade
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CONTAMOS CONSIGOCONTACTE MAIS UM S6CIO
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( ...)

E recordo Igualmente palavras do
proprio Pepetela:<(... nao h6. nao pede
haver. a crla<;aode um pais verdadei
ramente Independente sem uma lite
ratura nacional propria... »).

Ora oomo essa Iiteratura existe, e
dia a dla mais se afirma. na riqueza
da <suapoesla e 'dos seus prcsadores.
daqui 0 natural a-vontade das noSS3S
perguntas.

No passado os poernas e contos dos
escritores angolanos inseriam-se no
processo da redescoberta de uma rea
IIdade social e cultural. Hole surgiram
novas ~ormas e conteudos, porque hll
esrruturas nacionais em construcao.
Acha que a oresente literatura anqo
lana se livrou 'das multiplas arnbiva
Ilincias e transformacoes que Ihe lega
ram uma heranca?

Epreciso saber que Angola e. neste
memento. um pais em formac;ao eco
nemtca e social. t: urn projecto de so
cledade futura ainda nlio consolidedo.
A agravar esta situac;aouma certa mu
tabilidade. uma certa complexidade atc
a nlvel do proprio comportamento 50-
bre as estruturas. Hf! toda umCl!encru
zllhada de InfluOncias. e n50 podemos
esquecer a Influllncia da cultura portu
guesa. da cultura brasllelra. e a in
fluAncia das diferentes culturas pr6-
prlas. africanas. de maneira que serf!
dlflcll dizer 0 que e ou nao angolano.
E Angola a este cadlnho todo. Talvez
com urna dlferenc;a.que a a dlferenc;a
entre 0 campo e a cidade. Uma cidade
multo mals influenclada por elemen
tos culturals europeus. urn campo me
nos influenclado. mas tambam influen
ciado. E tudo isto se ropercute na Ii
teratura.

Nesta socledade em mutac;ao. ex
tremamente rica. extremamente com
plexa, parece-me que se poderfl defi
nir literatura an90lana como aquela
que procurara estudar. retratar esta
realidade angolana por dentro, e a li
teratura sobre Angola. Penso que sem
esta a unica hip6tese. Este «por don
tro» parece-me que a a identificac;ao
do escritor com a luta do povo e do
compreender e sentir a pslcologia dos
comportamentos das pessoas. Talvez
daqul a dols ou tres anos so considere
que os actuais escritores angolanos
eram pr6-historicos.

E um risco de qualquer escritor ...
Enfim. penso que se poderf! falar

jf! hoje de uma literatura 81190181181de
facto. na medida em Eluehfl esta preo
cupac;aode estudar e de escrever 50-
bre a realidade angolana. par dentro.
Embora possa ser alnda muito limitada
a cidade. HfI muito pouca coisa sobre
ocampo. por exernplo, e mesmo em
relayao 80S temas nao ha uma grande
diversidade. Mas isto vern com 0
tempo. Sobre a realidade actual existe
ainda pouca coisa. Por urn lado. gran
de parte dos escritores. incluindo os
conhecldos, tern outr.. func;oes. tem
pouco tempo. pouca disponibiJidade
para escrever. por outro lado. exacts
mente porque a realidade a muito mo
vedilt8. nao a muito #flcil tratar no
imediato 0 que nela a essencial.

(Continu~ao da pag. anteriOf)

PEPETELA

ARQUIV
O L

. L
ARA



15A LUTA CONTINUA

Entrevista concedida
em 11-11-83

Pergunta: Perante as dificul
dades vividas pelo pooo irmao
de Angola 0 pooo portugues
tern demonstrado a sua ine
quivooa .sclidalriedade...

M. B.: Ag·radecendo a solida
r,iedade efecti,va que 0 'povo Por
tugues tem prestado aos Ango
,Ianos, vitimas da,s agre'ssOeS ra
cista's ,quero deseja'r qu'e a ami-
28,de e a ·soHda'riedade >entre os
povos Portugues >eAngo'lano se
deserl'Vot,vam caOO vez 'm8'i>S.

os actos ,banbaros perpetlrados
pela ractsta AJrrca do SuI. contra
os E'stados da Linha da f,rente,
prirncipalmen1!e Angola, M~am
bique e Lesctho, palses >eSsesque
sao 0 'suporte pollttco mifitar dos
movimentos de ~ibert:a9ao, ra
SWA'PO e ANC, que oombatem
nos seus paises a'inOO ocupados
este hediondo S'j'stema, pels >sua
tote,1 'indepen dencia '9 Hberdade.

Como orga,"'iza~ao ,de 'S<M,jlda'l1ie
darde e I(ImiZ<'l'deque somas, que
remos reiterar <0 noss'() epoio >sc
l'idario ao povo cia Namibia e da
Aifrioa do SuI. guiado'S IpeIra-s >sua>s
vang~:rdas, 8 SW/!tP'O e 0 ~NC ..

(ContinuS9Ao da pftg. 3)

pre a 'NIZ80 'El .0 direito dos povos
a -disporem por si proprios.

~ neoessari{) que 0 imperialis
m<> ,internacicnral oesse as suas
marn<obraoSdHat6rias em Ire'lla~ao
ao problema da ascensao a 'inde
pemien'oia'da Namibia, 'I'lomeada
mente oa 'cega politica de «Lin
kage», !para ra rapida 'implementa
~aoda 'r,esolu'9ao 435/78 do Con
's~ho de SreguMnc;a da ONU, es
magadorramente aoeite ,pele ma~
ria da comun"'dade inter41acional.
8)(oept{) os 5 paises ocidentais.
, Sera tambem necessario Q'ue
\ods a comlmida'de irntemacionat
c.on~e com 'veemtncje, todos..

Urn abraco fraterno do povo angolano

nefastos que 0 regime racista da
Af.rioa do Sui perstste na ocupa-
980 i1egal oa Namibia e utilize
impunemente as rnais oescara
das rnanobras visando retarder a
irnpternentacao da Resdluyao
435/78 do Conselho de Sequ
'r</)nQa de OJN.U -Iunioa base in
ternaclonelmente aceite para 'a
solucao justa e 'Pacifica do pro
biema nemiblano.
Reiterando 0 nosso indefectlvel

eooio militente 180 unico e qegitimo
representanteoo oovo narrribieno
a SWIAIPO, e eo ANC, vanguarda
revoluoioneria do povo oprsmido
da Afrioa 'do Sui, eo reafirmerrnos
os orincipios consiqnedos na de
cilall'1a~aoconiunta anqola-cubene
de 4 oe Fre\llerei'ro de 1982 'per
mitam-nos 'que renovemos a
nossa mais veemente con dena-
9ao a hedionda polit:oa de «lin
kage», alrquite'Ctada pelos circu1los
mais Ireaccionarios da 'ardminli,stra-
9ao Reagan 'e, -clesta tribuna, rei
~el'1emosas nossas fil'lmes rposi
~6es de prtncipio anunoiadas pu
blicamente pelo querido oarma
rada Jose E'duardo 'dos Santos
perraMe 0 Secreta'rio Ge,r,a'i da
O. N. U.».

humanidade inteire a oeira do ho
loceusto nuoleer.

Tal como na America Latina,
Medio Oriente. Europa e A'sia, os
palses e povos do oontinente afri
cano veem-se la enfrentar dificul
dades cada vez maiores em vir
tude da polttice intervencionista
das potencies ooidentais que, ,en
cabecadas oelo irnperialisrno dos
EUA decidil'iam colocar-nos na
mira 'dos seus canhoes.
Na sua accao contra os povos

afrioanos. '0 imperiaHsmo conoen
trou na M,,,ica AuStMI todo 0 seu
potencial utilizando o' seu gen
darme mais 'd6cil, 0 hediondo re
g~me raclsta de Pretoria que dia
riernente comets las mais barba
ras ag'res'sOes contra os palses
da l:inha da IF,rente -'rectagua,rda
segura dos Movirnentos de l:iber
ta9ao da Namibia e da Africa do
Sui - e rnuito particularrnente
contra a Republica Popular de
Angola" onde ocupam urna parte
oonsjderavel da provincia do
Cunene.

Tais agressoes vlsarn nao ape
nas fazer-nos recuar do irrdefec
tivel apoio que 0 nosso povo,
Partido ,e Governo brindarn a
justa [uta dos povos Narnibiano
e Sul-Af'ricano conduzidos res
pect;vamente peta SWAPO e pelo
ArNC - ma's 'iguelmente ,desesta
biHzar '9con6mica , pdlltica e <50-
cia'imente a fRepubl>ioaPopular ,de
Angola 'oom 0 <tim de, em vao,
;mpedir a mateniat'iza9ao da oP9ao
li,vremente lfeita pelo no,sso povo,
,rum<> a edilf>ica9ao da soci'edade
socialista.
~ perseguin-do tais 'objecti'vos

«Com 0 ~im de [ustlficar e pre
servar os seus Iprivilegios egols
tas 0 irnperielisrno oao s6 utitiza
a sua tmaqulina de propaganda
para di~undi'r toda urna Ifi'losofia
orofundarnente recista e aneoro
nica 'Como tambem, espezinhando
as mais elementeres norrnas do
direito linternacion al oonsignadas
nas Certas da O.N.U. e da O.U.
A.. se serve dos seus potentes
meios belioos para IleViara cabo
as rnais desoaradas '8gressOes ar
madas e ingeTencias nos assun
tos intemos de palsies lndepen
dentes e soberanos.

Imbuido dos mais primarios
senterrentos antlcomuntstas. 0
imperialismo desencadeou a mais
repugnante e catastr6tica COl'1rrda
aifmamenti,sta atra,ves '00 quat in
f.ru1!ilf'eramente, 'pl'1etende nao s6
res,ol,ver a oontfladi9ao 'que ,0
opoe ao 'sooialismo - que nao
oessa de se desenvolver - mas
tarmbem impedir a consa!ida9ao
no delsenvol>vtmento das oonquis
tas aloanQada,s !petos poVOS opri
mi'dos, cotocaoldo deste modo a

\

Em meados de Dezembro do
passado ano esteve no nosso
pais a Camarada Ruth Neto.
mebro do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho e Se
cretaria-Geral da OMA-Organiza
~o da Mulher Angolana. A Ca
marada Ruth Neto ohefiou a De
leg~ao que participou. no Porto.
no X Congresso do Partido Co
munista Portugu6s.

Pela sua importancia transcre
vemos um extracto da interven
~ao que ai proferiu:

PortugalemRUTH NEID
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ANGODESPACHOS U. E. E.
Empresa de Oespachos Alfandegarios de Luanda

COTECO
Sociedade de Cooperac;io Tecnica e Comercial. Lda.

Importa~oo e Exportal;8o. Lda.

Av. Ant6nlo Jose de Almeida. 44. 1.2-0
1000 LISBOA Portugal
Telefs. 73 11 23/73 1323/73 1423
Telex 43446 VESPER P

43688 VESPER P

VESPEREXPORTM-tG U. E. E.
Central Angolana de Exporta~80

Associadas:

fMPORTANG U. E. E.
Central Angolana de Importa~8o

Cornercio Geral de
lrnportacao e Exportacao
Hepresentacoes. Services.
Actividades Conexas e
Agencias de Empresas
Nacionais e Estrangeiras

VESPER
lmportacao e Exportacao

Empresa de capitais mlstos Luso-Angolana
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