
Ideologlcamente, "Interven~ao" ~efendera sempre 0 princlpio de que 0

Homem nao mais devera ser escravo do trabalho mas, pelo contrario, devera ser 0

trabalho a estar colocado ao servi~o do Homem, do seu progresso material e espirl
tual, da justi~a social e, consequentemente, da Paz.

Na tarefa de constru~ao de Angola independente e Iivre, que ardente
mente se deseJa paCifica, devera caber ao Povo em geral e aos Trabalhadores em
particular, a escolha deflnitiva dos caminhos a utilizar. "Interven~ao" procurara

, ser, pois, uma via de comunica~ao social ao servi~o da forma~ao e informa~ao in
dispensavels ao exerclcio pleno do direito inalienavel de op~ao polltica pelos
Traba Ihadores.

Encarado nesta perspectiva e dentro dela apoiado sem reserva por quan
tos se destina a servlr, 0 jornal atingira, por certo, os objectivos que determi7
n.ram a sua funda~ao e publ ica~ao.

Desde 25 de Abril de 1974 contribuiram, valorosa e dedicadamente,para
esta reallza~ao muitos camaradas trabalhadores bancarios que, finalmente verao
com orgulho 0 aparecimento do Jornal. 0 merito pertence-Ihes, portanto,em grande
parte e a eles sao devidas as homenagens de todos.

Os actuais Dirigentes do Sindicato prestam-Ihas, pois, gostosamente e
com 0 devido relevo.

Como orgao formativo e informativo de Trabalhadores para Trabalhado
res, ele esta aberto a colabora~ao de quantos pretendam e possam contribuir, real
e honestamente, para 0 esfor~o a desenvolver pela unidade e consciencial iza~ao p~
ra a Iiberdade, para 0 progresso Justo das massas trabalhadoras e para a defesa
intransigente dos legltimos anseios do Povo Angolano.

"Interven~ao" e, como 0 nome indica, um instrumento agora necessaria
mente modesto, mas orgulhosamente posto ao servj~o da participa~ao actlva e contI
nua dos Trabalhadores na constru~ao do seu proprio destino, desse destine que nao
mais podera nem devera ser confiado, sem fiscal iza~ao nem crltica, a quem quer
que seJa.

res.

"Interven~ao" e 0 Jornal dos Trabalhadores Bancarios de Angola.

"Interven~ao" propoe-se ser, tambem, um jornal de todos os Trabalhado
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A necessidade dos trabalhadores estarem organizados.

Ha outro aspecto a ter em conta, a par da necessidade dos trabalhadores
lutarem pela unidade: e a necessidade de organiza~ao. Estes dois aspectos sao fu~
damentais e estao interligados. A unidade forja-se na luta, mas se os trabalhad~
res nao estiverem organizados essa luta nao ira alem de formas primarias.

SOmente organizadas as massas trabalhadoras estarao em condi~oes de con

A verdade ira unidade forja-se na luta e nunca na quietude podre do "de l
xa andar para 'o'eronde as coisas param". A verdadeira unidade deve ser construida
no seio das massas trabalhadoras mais exploradas (os operarios e os camponeses)
que al iados as for~as revolucionarias constituirao a 'o'anguardada luta pelo fim
da opressao e da explora~ao.

Neste momento em Angola 0 principal perigo para as massas trabalhadoras
angolanas e 0 das for~as imperial istas conseguirem neocolonizar 0 pais. P~r isso
devera ser estabelecida uma unidade anti-imperial ista abrangendo mesmo aqueles
que identificados com interesses pequeno-burgueses sao, no entanto, mobil izaveis
para 0 combate anti-imperial ista, dado que tambem eles sofrem a opressao e a ex
plora~ao, embora de forma atenuada. Porem, em rela~ao aos que conscientemente as
sumem posi~oes reaccionarias nos nao devemos iludir-nos com unidades imaginarias.
Se 0 fizermos estaremos a trair os interesses ultimos das classes trabalhadoras
mais exploradas. Esses reaccionarios conscientes -mais identificados com os inte
resses do patrao que tambem os explora do que com a luta dos trabalhadores angola
nos mais explorados- devem ser desmascarados e combatidos, unica forma de fortale
cer a verdadeira unidade.

te-

ques
desin
condu

Aparecem por vezes pessoas que fazem multo barulho a volta desta
tao, ou seja sobre as formas de luta dos trabalhadores, mas esquecem-se (ou
teressam-se, 0 que e mais grave) de aspectos fundamentais quanto ao modo de
zir a luta das classes trabalhadoras.

Para que as classes trabalhadoras saiam triunfantes duas condi~oes
rao de se verificar: UNIDADE e ORGANIZA~AO fortes.

A unidade dos trabalhadores.

o problema da unidade aparece por vezes falseado. Quando se preconiza
uma unidade sem principios nao se esta a defender os interesses das massas traba
lhadoras mais exploradas, mas sim a servir os seus exploradores. Por exemplo,qua~
do nos aparecem pela frente pessoas a preconizar uma linha "harmoniosa"no seio de
determinada classe profissional de caracteristicas nitidamente pequeno-burguesas
para que nao haja choques, invocando a necessidade da dita "classe" estar unida
na "defesa dos seus interesses", nos estaremos em presen~a de manhas conhecidas.
o que essas pessoas pretendem (servindo os patroes de quem sao lacaios) e 0 imo
bil ismo daqueles trabalhadores que se revelam mais activos e que estao dispostos
a lutar ao lade das massas trabalhadoras mais exploradas.

Mas como conduzir essa luta? Da forma como for conduzida assim resulta
ra 0 seu sucesso ou 0 seu fracasso (embora este seja sempre temporario).

A necessidade de os trabalhadores recorrerem a luta, sob as mais varia
das formas, surge quando estes constatam serem sujeitos a explora~ao desenfreada
por parte dos capital istas.

Temos, portanto, que 0 desencadear do processo de luta pelas massas tra
balhadoras mais exploradas (operarios e camponeses) e 0 seu desenvolvimento, visa
ra acabar com 0 jugo opressivo do sistema de explora~ao capital ista e imperial is~
tao Assim, esta definido 0 modo como surge a necessidade da luta e 0 inimigo a
combater.

A necessidade da luta.

A LUTA PELO PODER E A
IiN EU T RA LID A D Ell,
POLITICA dos SINDICATOS
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NOSSO JORNAL

os Assuntos Tratados no

Discute e CriticaUnidos e Or.QOnizados

as TRABALHADORES

V ENCERAO

o

Vejamos entao 0 que acontece
quando os "dirigentes" sindicais conti
nuam a escudar-se na "neutralidade" po
TTtTca. Prlmeiro, estao a admitrr que os sindicatos fabricados pel0 corporativis
mo eram neutros em rela~ao a polftica e nao serviam 0 fascismo e 0 colonial ismo.
Segundo, se persistem em manter-se alheados da real idade polltica, isto e, se es
ses "dlrlgentes" se dedicarem a uma actividade meramente burocratica, estarao a
diflcultar as possibilidades de as massas trabalhadoras se organizarem.

A verificar-se uma situa~ao destas interessa chamar a aten~ao daqueles
que neste momento tem uma maior consciencia da necessidade historica da luta de
classes para a urgencia de assumirem a direc~ao da luta, desmascarando os burocr!
tas oportunlstas e apoderando-se das direc~oes dos sindicatos. Nao podemos igno
rar que os slndicatos devem ser aproveitados pelos trabalhadores como forma de se
organlzarem e nunca devera ser permltido que as direc~oes se aproveitem deles pa
ra aT buscarem "democraticamente" 0 aval das massa5 trabalhadoras para fins que
nao servem essas massas. A partir dos sindicatos deve fazer-se uma mobiliza~aodos
trabalhadores no sentido de estes se iniciarem no exerclcio do poder popular.

pse~
un i-:
das

Assim, teremos que a tao divul
gada "neutral idade" pol It lca dos sindi~
catos (se estes sao de facto orgaos re
presentativos dos trabalhadores) nao e
xiste. A insistir-se nela sera uma
do-neutral idade, pois isso servlra
camente os interesses dos inimigos
massas trabalhadoras.

duzir a sua luta para formas superiores
e sair vitoriosas do combate ao poder
da burguesia, unica beneficiaria da ex
plora~ao colonial ista, neocolonial ista
e imperial ista.

A luta das massas trabalhadoras e uma
luta poll tica.

Esta luta contra 0 poder da
burguesia, conduzida pelas classes tra
balhadoras fortemente unidas e organiza
das, levara necessariamente a conquista
do poder politico e economico. So domi
nando 0 aparelho do Estado sera possf
vel as for~as populares criarem as con
di~oes para que as maiorias exploradas
deixem de 0 ser e estas condi~oes somen
te poderao ser criadas com a instaura~
~ao de um regime de Democracia Popular.

ARQUIV
O L

. L
ARA



pagina. 4IDezembro de 1974N? I

o

Por isso e que os trabalhadores fazem greve; para comer duas vezes
por dia; para vlver numa casa onde nao chova; para mandar os filhos na escola. Os
trabalhadores so querem isto. 0 caos economico, a sabotagem, procurem-nos por ai,
nao deve ser dificil encontra-los comodamente sentados nalgum conselho de adminis
tra~io. -

Se empresas ha que nao conseguem satisfazer as Justas reivindicayoes
dos seus trabalhadores, isso apenas prova a injustiya e ilegrtimldade de urngove~
no que permitia 0 funcionamento dessas empresas, sem que estivessem salvaguarda
dos os elementares direitos dos trabalhadores. Por outras palavras: Essas empre
sas so sobreviviam porque beneficiavam da semi-escravatura dos trabalhadores.Aque
les que defendem os "sagrados direitos do lucro" nestas condi~Oes sao concerteza
algo rnaI5 que sabotadores.

Vociferando pretensos tratados de economia contra a greve que pOe ern
causa a economia deles, os patroes estao inconscientemente (!) a mostrar a verda
deira cor da sua face(lsta), e carpir saudades por urnregime apoiado numa PIDf
que perseguia os trabalhadores e todos os que lutavam pela verdadeira liberdade
do Povo. -politica e economica.

Hao sabemos se ternsaudades do regime, se da PlDE.

A reac~ao e 0 capital, tradicionais aliados, desenvolveram ultimamen
te urnataque cerrado aos trabalhadores angolanos, condenando-os indlscriminadamen
te pelas greves que muito justamente terndesencadeado face a prepotencia e expl07
ra~ao que 0 Capital pretende continuar.

Aproveitaram para isso declara~oes de alguns representantes de Hovi
mentos de liberta~ao, declara~oes essas que alguma imprensa reaccionaria utilizou
para tirar ila~oes que de forma nenhuma se inserem no seu contexto.

Recordamo-nos de ler de imediato num matutino luandense, perten~a de
urngrupo financeiro (leia-se explorador) ligado aos Bancos, aproveitando para em
bandeirar em arco: "ea em casa sempre fomos contra as greves ..." Pudera! ...

Os empresarios Angolanos (!) ficaram alarmados -e talvez tlvesse as
"suas" razoes- com as greves que se desencadearam nas diversas actividades.A "mi
na" estaria a acabar? ..

Porem essas greves sao antes de mais 0 grito de revolta dos trabalha
dores fartos de viver (!) nos Iimites da subalimentayao e do subdesenvolvimento
H.ico e socia I.

Nao se podem acusar os trabalhadores de estarem a prejudicar a econo
mia angolana pois, se essa economia nao estlver voltada (e nunca esteve) para a
satisfayao das necessidades e do bernestar do Povo Angolano, para quem e para que
serviu,ou serve, essa economia? -Onde estao, onde vivem os grandes capitalistas
exploradores que dizem amar Angola?

Afirmou-se na Assembleia da Associayao Industrial ~e Angola que os
empresarios barraram 0 caminho do caos a economla de Angola. Economia de quem?

Deixem-se, meus senhores, de chavoes e slogans ocos que, alem de nao
enganarem ninguem, sao os OIesmos que serviram durante longos anos para trazer os
trabalhadores angolanos contratados, vendidos, esfomeados. Hudem de tatica. - Que
interesse poderao ter os trabalhadores angolanos numa economia que so beneficia
os patroes?

GREVESEPATROE 5
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(in Comercio do Funchal de 28/11/74)

liMa5 afinal quem e a reac~a07

Sera urnmonstro escondido que nunca aparece e de ~uem muito se fala?

Nao.
A reac~ao sao eles, capitalistas, que exploram agora usando 0 cravo na

lapela como exploravam antes. com um polIc ia perto de si!".

...
REACCAO,

(Rola da Silva - in "A Provincia de Anqo la" de 10/11/74)

o capital faz guerras e colhe lucros. Por al fica 0 seu dever.

o capital andou na guerra de Angola. Como voluntario. Al ias foi dele
que nasceu porque a fez. Voluntariamente. E arrecadou vantagens. Ele e os seus
aliados. Nao consta que mais alguem.

A palavra IIfascismoll a quem todos deitam agora as culpas e uma pala
vra. Oito letras. Atras dela, palavra, e delas, letras, estao interesses do capi
tal. r isso 0 que "f asc ismo!'quer dizer. Por curiosidade esse pormenor, que nao e
pormenor antes 0 fundo da questao, anda muito esquecido.

Os bancos simbol izam 0 capital. Exemplo vivo de como se real izam lu
cros com 0 trabalho dos outros, de como se pega na riqueza duma terra e se faz en
trega dela a uns poucos.

Os bancos de Angola sao um exemplo especial. Montaram-se sem importar
capitais, ou se importaram foi muito pouco. Quase tudo 0 que terne de Angola, sal
vo se a logica for uma batata. Fizeram-se a custa de habil idades, de jogos mala~
bares, de ... pois claro, do fascismo.

Ora eles que ha uns meses corriam todas as portas a oferecer dinhei
ro, esqueceram-se dos numeros das portas. Tambem de nada serviria a lembran~a por
que ja nao sabem bater. Deu-lhes a amnesia. Fazem hoje, que e tempo de entrarem
directamente na luta, como os meninos filhos de pai credenciado quando chegava a
sua vez de combater: baixam a psiquiatria a tentar uma safa. Entretanto aguardam
melhores dias. Para eles.

Nao podem lutar, nao podem arriscar, nao podem perder dinheiro.Nem um
so ana que seja, eles que durante anos e anos ganharam milhares e mi Ihares de con
tos todos os anos.

r a paga que dao a Angola. 0 agradecimento. Desencorajam iniciativas,
afogam empreendimentos. recusam-se.

perturbado.
o capital se 0 incomodam amea~a que se vai embora. Nao gosta de ser

CAPITAL
DO

,
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ESTALINE - BASES DO LENINISMO

(in Angolense)

e) Os interesses do movimento proletario nos parses avan~ados e do mo
vimellto nacional nas colonias exigem que esses dois movimentos revolucionarios fa
~am frente unica contra 0 inimigo comum, 0 imperial ismo;

f) A vitoria da classe operaria nos parses avan~ados e a tlberta~ao
dos parses oprimidos pelo imperial ismo sao impossrveis sem a forma~ao e a consoll
da~ao de uma frente revolucionaria comum;

g) A forma~ao de uma frente revolucionaria comum so e possrvel se 0

proletariado dos parses opressores apoiar directa e resolutamente 0 movimento de
liberta~ao nacional dos povos oprimidos contra 0 imperial ismo da metropole, porque
"um povo que opr ime outros povos nao poder ia ser 1ivre" (Marx).

h) Este apoio consiste na defesa e apl ica~ao do direito das na~oes
separa~ao da metropole, constituindo-se em estados independentes;

i) Sem a apl ica~ao deste princrpio, e impossivel real izar a uniao das
nayoes numa economia mundlal unica, base material da vitoria social ista;

j) Esta uniao so pede ser voluntaria, baseada na confian~a mutua e nas
rela~oes fraternais dos varios povos.

Na solu~ao da questao nacional 0 le~inismo parte das seguintes teses:

a) 0 mundo esta dividido em dois campos: de um lade uma rnfima minoria
de na~oes civil izadas que detem a quase total idade do capital financeiro e explora
o resto da popula~ao do globe; do outro, os povos oprimidos e explorados das colo
nlas e dos parses dominados, que formam a maioria da popula~ao;

b) As colonias e os parses dominados e explorados pelo capital finan
celro constituem uma Imensa reserva para 0 imperialismo;

c) t somente atraves da luta revolucionaria contra 0 imperial ismo que
os povos oprimidos dos parses colonizados e dominados conseguirao libertar-se do
juga e da explora~ao; .

d) Os principais parses dominados entraram ja na via do movimento li
bertador nacional, que deve infal ivelmente conduzir a crise do capital ismo mundial;

UM POVO QUE OPRIME OUTROS

POVOS NUNCA PODERA S£R LIVRE

REVOLUCIONAR IA
••

•
ALIANCA ,
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Ao contrario do que ingenuamente se possa pensar a greve dos banca
rios nao nasceu de um dia para 0 outro, e so nao se apercebeu dos seus anteceden
tes quem dentro da classe andava muito distraldo.

Ao contrario do que tambem ja foi afirmado por ai, a greve dos banca
rios nao foi fomentada, ate porque, na verdade, isso nao seria necessario uma vez
que as condi~oes, que normalmente sao necessarias para que uma greve com as carac
terlsticas da greve dos bancarios surja, estavam criadas.

Recordemos os antecedentes remotos e proximos.

Como e do conhecimento geral des trabalhadores bancarios, 0 Acordo C£
lectivo de Trabalho foi vivamente contestado em Assembleias Gerais bem como foram
sempre criticados os metodos util izados pelos Bancos quando da sua negocia~ao.

Existia portanto entre os Bancos e os seus trabalhadores um Iitlgio
anterior cujos efeitos estavam bem patentes no dia a dia dos trabalhadores (0 ACT
tinha seis meses de vigencia).

Derrubado 0 regime corporativista de Salazar e Caetano que permitiu
ao patronato abusos de varia ordem sobre os trabalhadores, os bancarios foram dos
prlmeiros que em Angola lutaram pela mudan~a de estruturas beneficiando da organi
za~ao reratlva do seu S'nd'cato.

rao ex i 5 t i r .

A greve levada a efeito pelos trabalhadores bancarios, tem side um e
pisodio explorado sob diversas facetas quer pelos orgaos de informa~ao, quer pelo
publ ico em geral e ate por alguns trabalhadores bancarios. Se e certo que somos
reaIistas ao ponto de termos 'a certeza que a d iscussao acerca da nossa greve nao
acabara tao cedo, tambem acreditamos que se se fizer um esclarecimento global 50-
bre as suas circunstancias e implica~oes poremos fim a algumas duvidas que pode

ANTECEDENTES
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As respostas dos Bancos foram de forma geral desconcertantes e frus
traram as inten~oes do Directorio ao elaborar esse caderno reivindicativo. -0 Di
rectorio, ao fazer as reivindica~oes, teve em mente acabar com a amea~a de greve
que existla nalguns Bancos motivada pelas respostas dadas as Comissoes-.

Admitimos que as Adminlstra~oes dos Bancos nao estivessem a par des
S8S amea~as, e portanto nao tenham compreendido os inconvenientes de uma resposta
dllatorla. Todavla a sua resposta nao deixou ao Directorio possibil idade de pros
segulr com 0 processo negociado.

Houve urnBanco que chegou ao exagero de referir na SUd resposta que,
como nao havia nenhum trabalhador desse Banco no Directorio do Sindicato, duvida
va da legitimidade do Directorio para representar os seus trabalhadores. Os ou
tros Bancosafirmavamque desejariam ser esclarecidos quanto ao ruimero de assinatu
ras que devia ter 0 caderno reivindicativo (levava oito) e mais algumas anedoti~
cas consldera~oes academico-juridicas.

Como varios membros do Directorlo tinham side consultados pelas res
pectivas Administra~oes, elucidando-as sobre as suas pretensas duvidas, concluiu
o Dlrectorio que estava perante manobras tendentes a boicotar nao so 0 caderno
relvlndicativo, como possivelmente todo 0 trabalho de renova~ao sindical, que se
vinha desenvolvendo, pois doutra forma nao se compreenderiam as "duvidas" em rel2.
~ao a urndoCumeAto emanado do Orgao legitlmo e legal do Sindicato (Diploma Legis-

Anal isemos esta actividade.

Apareceram em quase todos os Bancos comissoes de trabalhadores que
elaboraram cadernos reivindicativos e deles fizeram entrega aos respectivos pa
troes sem conhecimento do Sindicato.

Recorde-se rnais urnavez que 0 proprio Sindicato iniciava a sua rees
trutura~ao e nao tinha meios para apoiar tecnicamente estas comissoes cuja exis
tencia por vezes desconhecia.

As respostas dadas pelos Bancos a estas comissoes, em vez de encara
rem de frente os problemas apresentados, eram de natureza subjectiva e por vezes
moral ista. Perante estas respostas esbo~ar.m-se nalguns Bancos tentativas de para
Iiza~ao de trabalho desarticuladas. -

Alertado por estes factos, 0 Directorio, acabado de eleger, reuniu-se
com essas comissoes a fim de poder encaminhar e conduzir varios processos desart~
culados e nalguns casos contraditorios, de forma a auscultar os anseios dos traba
lhadores e transforrnar os varios cadernos reivindicativos num unico caderno rei
vindlcativo, que incidisse apenas sobre os pontos de flagrante injusti~a e discri
mina~ao, deixando para posterior revlsao do ACT tudo 0 que carecesse de estudo e
discussao ponderada.

Foi segundo esta perspectiva que se exigiu e conseguiu uma melhoria
sensivel nos vencimentos do quadro do pessoal auxil iar bem como a equipara~ao dos
periodos de ferias, horarios, subsidios de ferias, abono de famal ia e quase a igu
aldade dos subsidlos de renda de casa. -

Conseguido 0 acordo de todas as comissoes, fol elaborado 0 caderno
relvlndicativo incidindo sobre aqueles pontos e entregue as Entidades Patronais.

o CONFLtTO

Assim, 0 seu primeiro acto nesse sentido foi reestruturar a partir de
cima 0 proprio Sindicato. Em Assembleia Geral de 2 de Maio de 1974 foram demiti
dos todos os corpos dirigentes, medida esta que deve ser compreendida a luz da i
legitimidade da sua elei~ao- nomea~ao, e nao segundo um prisma de ataque a esses
dirigentes enquanto idoneos.

Entretanto, a par desta actividade de democratiza~ao do Sindicato de
senvolvia-se paralelamente uma outra que foi 0 germe que desencadearia a greve em
14 de Junho.

COMrSSOES DE EMPRESA
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"repre88ao por esalareaer"

_.

Na manha de sabado dia IS de Junho -primeiro dia de greve com efeitos
no publ ico- perante 0 silencio dos Patroes, 0 Sindicato contactou 0 Movimento das
For~as Armadas expondo 0 impasse que os patroes provocaram recusando-se ao dialo
go e pediu os pr~stimos do MFA no sentido de proporcionar essas condi~oes de dia-

NEGOCIA~OES

para reuniao.

tiveram
local

que manteve 0

que os patroes
fosse indicado um

contacto

Com 0 conhecimento do comunicado do Directorio a classe agitou-se e,
na tarde do dia 14 de Junho, paral izou 0 trabalho dirigindo-se para 0 Sindicato
onde se constitulu em Assembleia Magna. Ouvida essa Assembleia e conhecidas as
suas delibera~oes - decreto de greve ate resposta ao caderno reivindicativo -0 Dl
rectorio, que nao estava preparado para essa tomada de posi~ao, procurou coorde
nar essas del ibera~oes e solucionar a crise. Entrou em contacto com as entidades
patronais, pediu que se reunissem e fosse indicado 0 local de negocia~oes que 0

Directorio estava pronto ao dialogo.

Isto nao evitou que esse mesmo Admini~trador
declarasse mais tarde, num programa de radio ja ext into,
medo de se deslocar ao Sindicato. 0 que se pediu foi que

INICIO DA GREVE

Mas continuemos.

Reconhece-se assim que para eclosao da greve dos bancarios,varios fa£
tores se proporcionaram, e, da responsabi 1idade dos seus efeitos e desencadeamen
to, cabe grande parte ou a total idade aos Bancos pela forma leviana, pouco atenta
e nada democratica como trataram repetidamente os seus trabalhadores e represen
tantes.

Foi elaborado pelo Directorio um comunicado, sardo na imprensd a 13
de Junho, repudiando 0 teor das respostas dos patroes, pois 0 Sindicato nao podia
de forma nenhuma transigir perante tal tipo de provoca~ao.

Com base neste comunicado, apareceu em quase todos os Bancos na manha
do dia 14 um panfleto (nao emanado do Sindicato) convidando os trabalhadores a en
trar em greve, para for~ar os Bancos nao so a satisfazer as reivindica~oes, como
reconhecer, incondicionalmente os representantes dos trabalhadores bancarios -(Dl
rec tor lo) .

lativo Ministerial n?2, Art? 2?, Boletim Oficial de Angola I S~rie de 24 de Maio
de 1974).
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Muito se especulou sobre os maleficios da greve dos bancarios. Explo
rou-se sobretudo, e demagogicamente, a possibil idade de trabalhadores assalaria
dos nao terem recebido ao sabado, dia em que hipoteticamente seriam levantados os
seus salar los,

t de referir que 0 Sindicato solucionou alguns problemas que Ihe fo-

EFElTOS NEGATIVOS

Para os trabalhadores bancarios a greve foi sobretudo uma forma de so
lidariedade para com os camaradas das classes (letras) mais inferiores, particu~
lar~ente considerados no c8derno reivindicativo.

As diferen~as existentes nos horarios, nas ferias, nos abonos de fam!
1la, eram uma forma de discrimina~ao. Ao lutarem pela sua abol i~ao os trabalhado
res lutaram por uma causa justissima.

Os nossos patroes, ao Imlscuirem-se nos assuntos do Sindicato - duvi
dando da legitimidade do seu orgao representativo - provocaram deliberadamente os
trabalhadores. A resposta dos trabalhadores bancarios foi dura mas legitimada por
todo um passado ('emenosprezo cujos padroes os Bancos nao pretendiam abandonar.

RESULTADOS DA GREVE

2L~MAS.~0 E INT IM IDA~OES

Entretanto os nossos patroes capital istas, senhores de muitos recur
scs e trunfos de manga, ut i lizaram durante este processo todo 0 seu arsena 1 de
combate contra os trabalhadores, nomeadamente a sua influencia e dinheiro atraves
de 6rgaos de informa~ao escrita e falada, dos quais alguns existem apenas para
servir os interesses do seu grupo financeiro, grupo de que tambem fazem parte.

A repressao pol icial junto ao Banco de Angola ainda esta por esclare
cer, pois nao fol enviado ao Sindicato qualquer oflcio justificativo. Talvez seja
necessario para compreender esse facto saber que nessa altura alguns fascistas en
feitavam ainda as el ites governativas de Angola e cujas liga~oes com a alta finan
9a eram bem patentes.

SOLu~Ao DO CON~~Q

Apos ~ recep~ao da resposta dos Bancos, tarde de 18 de Junho,e depois
duma Assembleia Geral explosiva em que as opinioes se dividiram sobre se essa res
posta seria suficientement~ val ida que justificasse a suspensao da greve, a maio
ria pronunciou-se pelo retorno ao trabalho. Seguiu-se um perlodo de negocia~oes
para 0 encontro da :,olu~audos problemas ainda por resolver.

Tinha acabado de facto a greve dos bancarios que durante quatro dias
concentrou as aten~oes g~rais e provocou as reac~oes mais dlspares.

:;0.

A A3sembleia Geral, posta ao corrente do teor desta reuniao, temendo
mais uma vez ser ludibriada pelas "respostas" dos pat roes, determinou que a greve
s6 terminaria quando as reivindica~oes fossem satisfeitas.

Recorde-se que 0 cl ima de desconfian~a existente entre os trabalhado
res bancarios e os patroes tem as suas bases, como ja fol dito,nas sucesslvas tro--pel ias impunemente cometidas ao longo dos anos pelos senhores banqueiros, e nao

t de notar que este facto sintomaticamente nunca foi real~ado pela im
prensa. Por isso se declara e se chama a aten~ao de que a iniciativa para acaba~
(solucionar) 0 confl ito partiu do Sindicato, e foi necessaria a interven~ao do
MFA para obrigar os Patroes a sentarem-se a mesa das negocia~oes.

Registem-se pois os bons oficios do MFA que possibil itaram nesse mes
roodia um encontro com as Entidades Patronais e que abriu 0 caminho para a solu
~ao do conf1ito. Foi garantido ao Sindicato que seria dada uma resposta dentro de
alguns dias.

logo.
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Dadas as caracterlsticas pequeno-burguesas dos bancarios, pretendeu
certa corrente de opiniao ofuscar (conspurcar}as suas atitudes util izando demago
gicamente 0 termo de "classe privi legiada".

Os trabalhadores bancarios foramsobretudo violentamente atacados pe
los porta-vozes da reac~ao e do capital, para os quais fol incompreenslvel que
trabalhadores "mimados" pela estrutura colonial, fossem dos primeiros a atacar es
sa mesma estrutura e repudiar os valores que a sustentavam.

Quando certa informa~ao, nomeadamente certa imprensa burguesa contro
lada pelos grupos capitalistas, ataca a caracterlstica pequeno-burguesa dos banca
rios, como se essa caracterlstica constituisse obstaculo a identifica~ao de prin~
capios e objectiv~s com as massas mais exploradas, esquece (1) essa imprensa a ex
plora~ao alienante que sempre atingiu a pequena-burguesia local.

Nao ha nenhuma impossibil idade pratica para que trabalhadores da pe
quena-burguesia (bancarios, funcionarios, escriturarios, etc.) tracem as suas di
rectrizes e lutem ao lade dos trabalhadores mais explorados contra a explora~ao
CapItal-Imperial ista. A dltadura colonial-fascistas, defensora declarada do capi
tal, nunca permltlu que os trabalhadores se organizassem livremente e pudessem
unidos defender os interesses da classe trabalhadora.

Liquidado esse inimigo dos trabalhadores, 0 fascismo, continuam os
'~us "saudosos" defensores a tentar dividir os trabalhadores em privilegiados e
nao privilegiados, dificultando assim a uniao de todos os EXPLORADOS.

A mobiliza~ao dos trabalhadores durante 0 perlodo de greve, foi ate
certo ponto passiva e so uma relatlva minoria se capacitou da necessidade de man
ter uma correc~ao de atitudes e propositos que estavam subjacentes ao estado de
greve.Se e certo que nao se podera exlgir a todos os trabalhadores um igual grau
de pol itiza~ao e conhecimento dos problemas globais, deve haver sempre a preocupa
~ao dos elementos responsaveis para tra~ar directrizes correctas de actua~ao. -

A ~REVE DOS BANCARIOS NO CONTEXTO ANGOLANO

que
Esta
imp~

Facilmente se compreendera a dificuldade de controlar uma greve
se estendeu a toda Angola. A inexistencia de delega~oes nos varios pontos do
do, bem como a impossibil idade de contactos permanentes, foram situa~oes que
diram a divulga~ao promenorizada para 0 interior dos problemas em causa.

Alem disso houve Bancos que, atraves dos seus "telex", tentaram sabo
tar e confundir a sol idariedade dos trabalhadores das agencias informando-os mal
dosamente com falsas notrcias, visando abrir brechas na uniao dos trabalhadores.

Incluem-se neste tipo de falhas a inexistencia de uma comissao de in
forma~ao, comissao de coordena~ao de greve, etc .. t certo que alguns associados
se ofereceram para desempenhar tarefas semelhantes; porem, dadas as implica~oes
inerentes a elas, nao foi posslvel ao Directorio aceitar improvisa~oes deste gen~
roo

terao
voltem

Durante todo 0 processo da greve dos bancarios houve erros que
que ser encarados e criticados com coragem, para que os trabalhadores nao
a comete-los.

De sal ientar que a maioria dos erros eram absolutamente inevitaveis
dada a falta de estrutura do Sindicato. Sobre estes, embora os citemos, nao ire
mos de forma nenhuma atribuir a sua responsabil idade a quem quer que seja, a nao
ser a toda a organica montada pelo regime fascista.

ERROS COMETIDOS

estra
ve~ que

ram postos (transferencias para viagens, etc.,) e muito se lamentou e ate
nhou que nao lhe tivesse sido presente qualquer folha de pagamentos uma
se divulgou que casos urgentes deveriam ser dirigidos para 0 Sindicato.

Portanto, se e verdade ter havido trabalhadores que nao receberam a
sua feria sob aquela desculpa, cabe-nos apenas perguntar se nao foram "desculpas
de maus pagadores".
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A~o~ d~vado~ da im~eh~ao do ]o~nal, 6iz~am eornque algu~ tex
xos pendessem algwna.do: ~ua opo~unidade. Vo 6ado pedimo« dueulpa.

ESCLARECIMENTO

c

/I /IUnidos defendendo a olasse trabalhadora

Da anal ise dos factos conclui-se que a greve dos bancarios so existiu
devido a 1igeireza com que as Administra~oes dos Bancos (todas em Portugal) trata
ram sempre os trabalhadores. De facto nao foi dlficil aos Dirigentes Sindicais
provar a justi~a dos pontos de vista realmente em causa, e e oportuno referir que
apos 0 inlcio do dialogo com os representantes dos Patroes, estes concordaram sem
muita relutancia com a maioria das questoes apresentadas.Donde necessariamente se
deduz que nao tera havido inicialmente, pela parte dos Bancos a preocupa~ao de e~
carar frontalmente os problemas apresentados, sossegados por urnaparente imobili~
mo dos trabalhadores.

Por tudo isto nao nos restam duvidas (nunca as tivemos), de que a res
ponsabilidade da greve so pode ser atribuida a uma das seguintes possibil idades7

- Falta de competencia administrativa e de gestao das Administra
Goes (ou seus representantes). carecendo de elementos dinamicos e capaz de res
ponder construtivamente aos problemas relacionados com os trabalhadores.

2 - Tentativa reaccionaria do Capital para boicotar a 1inha democra
tica iniciada pelo Sindicato dos Bancarios.

o diabo que escolha.

Os trabalhadores bancarics demonstraram nas suas posi~oes varias ve
zes assumidas, que repudiam q~alquer tentativa de divisao dos trabalhadores e ap~
lam para a"v iq llanc la as manobras do Imperialismo Capitalista, inimigo principal
dos trabalhadores dos paises subdesenvolvidos como Angola.

CONCLUsAo

DOCUMENTOS

ARQUIV
O L

. L
ARA



pagina 13Dezembro de 1974N~ 1

o
Ferreira Marques

Nesta ordem de ideias, "HAIR" e ainda um espectaculo al ienante porque
desprovido de raizes efectivamente populares. Poe apenas em causa aspectos super
ficiais do "american way of life", que e como quem diz, a forma de explorar os ou
tros sem dar nas vistas.

Porem, os respons8veis por "HAIR", ao tentarem mostrar um espectaculo
disfar~ando-o com uma embalagem pseudo-revolucionaria, estao inconscientemente
(7) a contribuir para perpetuar essa 01 iena~ao dado que nao desenham alternativas
realistas. Na verdade nada se pode contestar com coerencia e sobretudo com conse
quencia, sem se apresentar um modelo que possa substitvir com vantagem 0 modele
contestado. Posslvelmente os responsaveis por "HAIR" nao estarao interessados em
alterar 0 modelo •..

"HAIR" e ainda um produto (artfstico) duma sociedade podre. Muito bo
nitinho (ou na07), muito jovem (logo atraente), mas pouco ou nada contesta. Nao
se pode contestar a guerra do Vietnam com LSD ou Marijuana. Isto e dar trunfos
aos "fe lcoes!' do Pent.aqono: t al ienar ainda mais a juventude americana subtraindo
-lhe as directrizes correctas.

A juventude dos Estados Unidos e 0 povo em geral, para tomarem nas
suas maos os destines da sua patria (hoje esses destinos sao _ comandados pelas
grandes empresas multinacionais), terao que se apoiar em posi~oes concretas de lu
ta eficaz e continua para acabar com a explora~ao dos trabalhadores americanos-ha
varios milhOes que passam fome- e per fim a explora~ao que as multinacionais man
tern sobre 0 "terceiro mundo".

purltana da me
valores humanos

o que e que "HAIR" contesta7 A mental idade al ienada e
burguesia americana, vrtlma de uma propaganda que falseia os
so dos amerlcanos mas sobretudo dos restantes povos do mundo.

dia
nao

A popula~ao de Luanda, isto e, aquela popula~ao que se pode dar ao lu
xo de pagar bilhetes carissimos, teve a oportunidade de ver um espectaculo que
foi famoso: "HAIR".

Nao nos iremos debru~ar sobre os aspectos tecnico-teatrais do especta
culo. Debru~ar-nos-emos apen!, sobre a caracteristica contestataria largamente
propagandeada.

CON TES TAc;AO ?QUE

r
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,
A COMiSSAo DE INFORMA~AO

"lntervenCiao" e 0 jornal dos trabalhadores bancarios, mas pretende-se
aberto a participaCiao act iva de todos os trabalhadores bancarios ou nao.

LanCiamos, portanto, 0 nosso apelo a todos os trabalhadores no sentido
de nos enviarem colabora~ao, pois que so assim poderemos fazer um jornal dos tra
balhadores para os trabalhadores.

Entendemos ser necessario neste momenta que a luta das massas traba
lhadoras em Angola seja apresentada dentro de perspectivas correctas, sem a defo~
maCiao com que a imprensa da burguesia colonial ista sempre apresentou essa luta.

Esperamos, assim, que os nossos camaradas operarios e trabalhadores
doutras empresas participem activamente em "Interven~ao", dando a conhecer a to
dos os trabalhadores as lutas que estejam a ser conduzidas contra aqueles que ain
da nao desistiram de continuar a explorar-nos.

INTERVEN~AO

(in ABC N<? 9)

QUAL A TUA PAZ?

II A Paz que 0 campone s deseja, sera a mesma do lat i f und iario da
area onde ele moureja? A Paz do continuo de uma qualquer reparti~ao sera a mesma
do alto ou medio funcionario? A Paz do empregado de balcao, mal saldo de uma ser
ra beira, mal pago, mal dormido e trabalhando cerca de 11 horas por dia, sera
a mesma que 0 patrao-fubeiro almeja para enriquecer? A Paz pela qual se bate (ag~
ra...) 0 soldado portugues sera a mesma que baila na mente dos dirigentes das as
socia~oes economicas ca do sltio? (...)

(...) Nao Ihe yOU responder demagogicamente que e muito facil cons
truir essa Paz em Angola, e ja. Vou ate advertl-lo honestamente que sera muito di
ficil ergue-Ia e que levara gera~oes, a nossa, ados nossos filhos e, se calhar,
ate ados nossos netos.

Mas para que ao menos os nossos netos ja possam ter uma Paz concreta,
posslvel, humana, digna, tens tu leitor de escolher a tua... Paz!

(Andre Gorz)

DOMINA~AO-EXPLORA~AO

A divisao capital ista do trabalho, com a separa~ao trabalho manual
-trabalho intelectual, trabalho de execu~ao e trabalho de decisao, produ~ao e ges
tao, e tanto uma tecnica de domina~ao como uma tecnica de produ~ao. Afirma-se que
a domina~ao e necessaria para maximizar a produ~ao. t falso. A domina~ao e neces
saria para maximizar a explora~ao, isto e, para fazer servir 0 maximo posslvel de
trabalho fins que nao sao os do trabalhador mas sim os do capital.

EXTRATOS
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Caixa Postal rY! 5386 - Luanda

SINDICATO
DOIMPRENSADE

,J

COMISSAO

PARA A

-A TUA COLABORA~AOE NV IA

Sob 0 tItulo - BANCARIOS CONVIDADOS A NOVA CONCEP Ao DE VIDA - publ i
cou 0 jornal 110 COM£RCIOII de 2 /11/7 a seguinte not ic ia :

IIBeira, 27 - 0 governador do distrito da Beira teve uma reuniio de
trabalho com os bancarios locais. Alberto Cangeia de Mendon~a afirmou nessa reuni
io que a Frel imo nunca DEClAROU GUERRA AOS CAPITAlISTAS, MAS CONVIDA-OS A TER NO
VA CONCEP~AO DE VIDA ..•11 (0 subl inhado e nosso).

£ patente a provoca~io do tItulo; senio respondam-nos os senhores ~an
does) de "0 Comer-clo'". Quem sio os capitalistas? Os trabalhadores bancar ios ou os
donos de "0 Comercioll, senhores de Bancos, Siderurgias, Cimentos, Sequro s, Cerve
jeiras, etc .• Quem sao os capital istas?

Evidentemente que nio convem a esse jornal dizer em tItulo que a Fre-
1imo CONVIDOU OS CAPITAllSTAS A TER NOVA CONCEP~AO DE VIDA, e muito mais conveni
ente dizer que a Frel imo convidou os bancarios a essa mudan~a mesmo que para isso
seja preciso mentir descaradamente.

Se nos desconhecessemos (e a Frelimo tambem deve saber) as tomadas de
~osi~ao reaccionarias que 0 banqueiro Joao Raposo de Magalhaes tem assumido nesse
Jornal, nomeadamente 0 apoio que "fascistamente" deu a tomada do Radio Clube de
Mo~ambique por um grupo de gangsters (Pides 1ibertados e quejandos). ficarlamos
admirados com as mentiras que esse jornal se permite escrever. Porem sabemos mui
to bem que esse jornal apenas se pub1 ica para servir os interesses Polltico-econ£
micos do capital Ismo em geral e do Grupo Champal imaud em particular, e, dentro da
sua "coerenc la" capital-imperial ista, nao perde oportunidade para atacar os tra
balhadores mentindo como e quando lhe apetece.

Tudo multo claro .••

A MENTIRA DO TiTULO
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Segundo noticiou 0 Diario de Luanda de 17 de Dezembro, os trabalhado
res do Banco Portugues do Atlantico ex.g.ram 0 saneamento dos Drs. Trigo de Ne
greiros e 01 iveira Dias, respectivamente secretario geral e assistente da admini~
tra~ao daquele Banco.

o Banco Portugues do Atlantico tem como seu afi liado em Angola 0 Ban
co Comercial de Angola. Este mantem ainda na sua Administra~ao como vice-presiden
te, 0 antigo Ministro das Corpora~oes do regime fascista de Salazar, Gon~alves de
Proen~a, que usou e abusou do seu cargo contra os trabalhadores.

Os bancos devem estar ao servi~o do povo e nao podem ser administra
dos pelos inimigos do povo •••

PORTUGAL - Saneamento das instituixoes bancarias

Os trabalhadores espanhois estao lutando heroicamente contra 0 ultimo
reduto fascista que na Europa se mantem no poder. 0 povo Espanhol, vltima de uma
das ditaduras mais ferozes e repressivas, vive paredes meias com 0 povo portugues
1ibertado em 2S de Abril de um regime semelhante.

Encorajados com as vitorias que 0 povo portugues alcan~ou contra os
seus carrascos, em Espanha, "onde se grita Portugal como quem grita Liberdade",os
trabalhadores desenvolvem uma luta singular contra 0 regime de Franco.

Mineiros, operarios das mais diversas actividades, bancarios, todos
os trabalhadores estao unindo esfor~os para derrotar 0 seu inimigo comum. A greve
dos bancarios estendeu-se as principais cidades espanholas.

Unidos os trabalhadores vencerao.

ESPANHA - Trabalhadores contra 0 regime fascista de franco

Revoltando-se contra um sistema arbitrario e repressiv~ de distribui
~ao de subsldios anuais, os trabalhadores bancarios do Banco Esplrito Santo e Co
mercial de Lisboa iniciaram um processo reivindicativo com vista a abol i~ao de
tao nefasto sistema de capatazia.

Insistem os trabalhadores que os montantes destinados a essa forma
aviltante de gratifica~ao devem ser distribuidos equitativamente a todos os trab~
lhadores, acabando de uma vez para sempre com a subserviencia dos Chefes e Direc
tores que se deixavam subornar pelas Administra~oes visando uma maior explora~ao
dos trabalhadores.

Um exemplo a seguir em Angola onde 0 mesmo metodo tem sido util izado
e manejado sem qualquer criterio de justi~a.

PORTUGAL - Trabalhadores do Banco Esplrito Santo contra as "Surdas"

M U N DONO
A Luta dos Trabalhadores
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BOA S F EST A S!

Ha vlnte seculos foi morto um Homem enquanto outro"lavava dar
as suas maos".
HoJe sao assassinados Homens em condl~oes semelhantes.
Continuam a nascer Homens na Galilela, no Cuando-Cubango,
em Tras-os-Montes.
Continuam a matar Homens na Palestina, no Chile, no Vietnam.
Contlnuam a lavar as maos em Washington, em Moscovo, em Roma.

"A Cesar 0 que e de Cesar .••" Esura aqui a propriedade prlvada1
Esta expressao tem sldo utilizada para "aben~oar" alguns
negocios e regimes desumanos. A propria Igreja Catolica,
ou antes, a maioria dos seus altos responsaveis, que parecem
cada vez mais divorciados dos preceitos e exemplos do Mestre,
utillza amiudadamente esta expressao para se desligar da respon
sabilidade de solidariedade com 01 oprimidos.
Apreenderam muito bem a li~ao de •••Pilatos.

"£ rnais facll passar um camelo pelo fundo de uma agulha do
que um rico entrar no Reino dos Ceus", ou:
A acumulu~ao e manipula~ao da rlqueza por uma minoria em
preJutzo de uma maioria constltul um crime condenado por
todos os Homens que escreveram a verdadeira Historia do HOMEM.

Porem, a semelhan~a do que fazem determinados regimes polfticos, er
guendo estatuas a tftulo pOstumo aqueles que combateram em vida, tam
bem os dominadores utilizaram e utilizam 0 seu nome para prender,tro
car e rnatar os "filhos dllectos do Filho do Homem" -

Esse Homem ensinou a paz, colocou-se ao lado dos escravos,
dos oprimidos, dos explorados.
Entao, tal como hoje, os que exploravam, que oprimiam, que escravlza
vam, nao poderiam ficar indlferentes perante quem
consciencializava (politizava) da Verdade os seus semelhantes.
E nao ficaram. Crucificaram-no.

Nasceu um dia um Homem.
Foi em Belem,como podia ter sido no Cuando-Cubango,
em Tras-os-Montes ou no Himalala.
Nasceu um Homem; e so poderia ter nascido no seu "habitat"
natural: A Terra.

**********************************************************************************************************************
*

NATAL!

Ferre ira Marques
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