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REDJ\CQAO

PIRILAMPO,sauda todos quanta terao a possibilidade de 0 ler

Por isso, peQo que me ajudem a alargar mais e mais os meus temas com

as vossas sugest8es, criticas e consultas.-\.

A mcdida que for aprendendo as varias disciplinas do meu curso, dar

-vos-ei a conhecer 0 que realmente aprendo.

e sio as minhas ambiQ8es.pectivas

Nesse momento sou pobre,tenho apenas quatro temas. Porem tenho pers-

Sou PIRILAMPO, tenho uma luz que a longa distancia, e com muita luz

nao se vee Mas, nas noites escuras,ao rasgo de uma luz,brilha a minha tambem.

E com base nestes aspectos que nos elaboramos estes temas, para a

judar os nossos calegas dos outros cursos e para da.r-mos a conhecer que nao

s6 aprendemos teoria,mas procuramos lisar esta tooria a prktica.

PIRILAHPO a.pareiBehoje em suas maos nao como uma revista cientlfi

ca,cronica,ou uma revista publicitaria. Surge como fruto do arduo trabalho

de um colectivo de alunos que frequentam um curso na Escola Nacional do Par

tido.E dos temas mais diflceis as vezes de compreensao,procuram demonstrar

que podem ser compreendidos facilmente.

------------------------------------------a E D ITO R I A L =
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Lenine: Materialismo e Empirocriticismo

(Oe Co Vol. 18, po192-193)

" Com a imutabilidade do facto de ()homem e a natureza s6 existirem no

tempo e no espaQo; seres fora do tempo e do espaQo, criados pelos pa

dres e alimentndos pela imaginnQao das masses ignorantes e oprimidas

da humanidade, sao frutos duma fantasia doentia, artif1cio do idealis

mo filosofico, produtos improprios dum sistema social improprio. "

~ --_..,.....-_.
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- Segundo a concepC;aoburguesa, 0 lugar e a superficie interior de

urncontinente ernrelac;aoa um conteudo nas considerada coo imutavels Para el~7

pode eer dintinguido por tres caracteristicas:

1- 0 espac;odo censo co~un

Refutando esta concepqao, 0 Materialismo Dialectico parte do pri~~\ni~'

de que no mundo nno pode existir senao materia em movimento e que a cataria

em movimento, nao pode existir de outro modo, senao no cspac;oe no tempo. As

transformaq~es comuns a oateria,aos fen6menoe em desenvolvimento, ae mudanyps

internas e externas da materia, s6 sao poseiveis, quando efectuadas no espaqo

e no teopo.,

Partindo do problema fundamental da f11osofia, no mundo existem do

is campos distintoe:

- 0 Idealismo e Materialismo.

o Materialismo define 0 espac;oe 0 tecpo como categorias filoe6ficas

que exprimem a existencia real dos objectos e fen6rnenosou seja da cateria em

movimento.

Erncontraposic;ao a concepc;aomaterialista, os fi16sofoa id.alistas

dizem que espac;oe tempo nao ternexistencia real e que e apenas uma ideia do

eep1rito "deua" uma simples maneira de pensar..Negarn0 caracter objectiv~ do

tempo ~ espac;o. Zenao de Eleia entende que - 8e ~'exten~ao r&sse real torna
ria imposs1vel 0 movimento. Segundo este fil6sofo idealieta " 0 movimento e
uma ilusao se, a extenc;aoexiste; e se 0 movimento exiete e a extenc;aoque e
a ilusao."

chura filos6fica, procurarernos mostrar a objectividade do espac;oe do tempo

de forma geral e dentro da sociedade com auxilio do conceito de formac;aoe

con6mico social.

Ao longo de decenios, 0

E T E M P 0ESP A 9 0

/~, ..
~ ~ 2

,.-:.'~

~&~L~¥~~~~""._~
?-if:4~:~}'l\ \t:"

espac;oe 0 tenpo formas de exis- ~Vl "I,: ! \\ ~ 'I .

tencia de mat~ria em movirnento V .X (' 1

ternconstituido grandes problemas 11~\ \1
nos dois sistemas filoa6fi~os ~un- ~J~t I I~'):_
diais, dev~do os varios cr1ter10S ~~J~~<;~, \\,\,>- ~, ........
anal:!ticos que os meomos utiliz ~)'~- _:> ~ ......c '" \

provocando imensos obstaculos na ~~_ /~\~~\f/'X \\ \ '\
obtenc;aode uc unico criterio m~- ~I I~ ~

todo15gico. investigativo.para cer- /.A
tas ciencias concretas. ~

N6s, nesta pequena bro-
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2- 0 espa~o matematico segundo Descartes

3- Espa~o filos6fico

Para 0 senso comum, 0 espa~o aparece cooo 0 grande receptaculo de

tres dimensoes em que este contem todos os corpos~

Para 0 matematico, 0 espa~o ~ uma graodeza continua, homog~nea on

de s6 existem pontos sem dimensoes e superficie sem espessurae

Para 0 filosofico, 0 espa~o real ~ 0 lugar universal dos corpos,

a relaC;aodas dimensoes do universe com tudo 0 que elas envolvem.

Em oposic;aoa filosofia Neotomista, 0 materialismo dial~ctico, de

fine 0 espac;ocomo forma real de existencia da mat~ria em novimento. 0 espa-

90 caracteriza-se pela coexistencia das coisas, pela sua disposic;aoem rela-

980 as outras, pela sua extenc;aoa ,0 afastamento entre sia P~r exemplo, to

do 0 objecto ternuma extensao determinada: largura, altura e cumprimento e

encontra-se nun deter'minadoLugar, A concepcjiofilosofica burguesa, definiu

o tempo como numero ou medida de movimento. Segundo eles - 0 tempo poderia

nao ter comecos nem f Lm, Deus, com 'efeito teria podido crier um tal tempo..

Sera que Deus ~ que criou 0 tempo?

Do ponto de vista d. aial~ctica materialista, 0 tempo caracteri

za-se pela sequencia dos processos de desenvolvimento, pela sua durac;ao,pe

la sua irreversibilidade, pelo afastamento entre si de diversos estados de"

desenvolvimentoo

Como formas de existencia real da materia, 0 tempo e 0 espac;otern'

as suas propriedados:

- Sao objectiv~s, existem independentemente da consciencia do ho-

mom e nno forarocriados por Deuso

- Sao eternos, porque a materia e infinita e 0 mundo nao pode exis~

tir sem~materia em movimento.

- Sao ilimitadoso ' Hsta ilimitac;ao,~ expressa pelo conceito fi-

1086fico de infinidadeo A infinidade do espac;o,est~ dada pelo facto de que

ao mover-se um determinado objecto.num lugar ou outro, nunca encontr-ar-emo=I.'

limites que se possa ultrapassar.

o que quer dizer infinidade do tempo?

- Esta dada pela tmutabilidade.

- Esta dada pelo seu caracter irreversivel.

- Esta dada pelo seu caracter ritmico e pela consecutividade da mo-

dificac;uode estados.

Em surna?os Neotomistas contemporaneos negam a existencia objecti

va do eapaco e tempo, Engels, na sua obra a "Dialectica da Natureza", eacr-e=

veu - " Naturalmente que ambas formas de existencia da materia nada sao sem

a materia, conceitos ocos~ abstracc;5esque s6 existem na oossa cabec;a."E

'I

3

ARQUIV
O L

. L
ARA



)
I<

Subetimar 0 espa~o fora do tempo e vice versa e absurdo. Entao,

espa~o e tempo estSo indiesoluvelmente ligados.

Dentro do processo historico, 0 conceito de forma~!o economico

social, terncaracter abstracto no qual sua existencia, a consciencia

dos homens apercebe-se, sendo urnconceito proprio das ciencias sociaie~

Partindo da historia das forma~5es economicos eociais, podemoe

analisar do ponto de vista do.dialectica materialista, a categoria filo~

sofica espa~o e tempo, ja como e 10Bico as diversas forma~(5eseconomicas

sociais historicamente concretas desenvolverem-se sobre condi~(5esdistin~ So

tae. 0 estudo de umo.forma~ao economica social, implica compreensao da his

t6ria das sociedades como um processo historico natural, regido por leis

objectivas a ele inerente. Isto significa, que se deve ba~acterizar uma

determinadda forrna~aoeconomica social, nao como sociedade abstreota, mas

como a aociedade historicamente concreta, concebidn no eapa~o e tempo,

quer pela sua irreversibilidade, qu~r ~elo seu caracter ritmico, quer pe

la sua dura~ao e peln sua tridimensionalidade.

A aplica~ao deste conceito concrctarnantearRdca. no s~culo III,
vemos que a forrna~aoeconornicosocial que aindl'lexistia era a eacravatura.

Ofacto de aplicar este conceito a urnterritorio, que ternou possui extens~v.

ocupa um determinado lugar encontro.ndo-seconexado a outros territorios,

constitui uma propriedade universal do.materia, do qual 0 conceito filo~

sofico 0 r.flete. Contudo, filosoficamente Roma possui comprimento, largu

ra e altura do qual 0 sistema economico e social e responsavel no tocante

a inviolabilidade do territorio. Esta unidade Beografica, mostra-nos que

o espa~o e tridimensional.

A forma~ao econ6mica de que falamos, teve concretamente 0 seu inlci

cio, d*rec~ao e fim. No desenvolvimento da mesl!ll'l,foram-se agudizando as

contradi~(5esproprias a ela, de maneira Multilateral formando-se e proces

sando-se transforma~(5eaqU.llntitativas,que num deterninado grau de dura~ao

possibilitaram transforma~~es profundas qualitativamente novas, dando ori

gem ao aparecimento de UClanova forma~ao economica social. Esta proprieda

de universal das forma~~es economicas sociais, transcorre~~ uma apos outra

ainda sublinhou - " Quem separa espaco e terapo da materia insiste na sua

existencia independente desta, atribui exist~ncia autonoma, independente,

a algo imaterial que so se encontra na consciencia." Lenin nos cadernos

filos6ficos sublinhou - "Has isto significa passar as posi~(5esdo idea

lismo, segundo 0 qual os produtos da nossa actividade de peneamento sao

essenciais autonOIDl'ls.TeClpoforo.das coisas tempor.llis,"Deus"."
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e desenvolverem-se por etapas, e refletido pelo conceito filosofico tempo.

A sucess80 de uma por outra, dado pelo nive1 de desenvo1vimento das for~as

produtivas, mostra-nos a irreverssibi1idade do tempo, tanto como tambem a

sua unidimensionalidadeA

o espac;oe tempo, constituem formas universais de existencia desta,

ou daque1a f ormecjioeconomi.ca social e do-sde.senvo'Lvimento hdatSr-i.co natural

da sociedade, ou seja de todo 0 movimento socia10 No mundo forma<;~eD.econo~
fora .

micas sociais, so podem aparecer num determinado espac;oe tempo pois/de1es

nao existem. Por isso, estes u1timos ternsentido abso1uto.

o surgir e perecer das formac;oeseconomicas sociais num ou noutro

territorio, mostram-nos com c1areza que estas est80 em constante movimento,

propriedade dia1ectica de toda a materia.

o conceito de forrnaC;80economica social, aplicado a urnpais numa

epoca hist6rica e concreta, mostra-nos 0 limite de espac;oe tempo de1a,

caracterizando-os como re1ativoso

Enquanto existir soouedade, h~ver~ sempre formaC;Roeconomica so

cial, que so pode existir no espaco e tempo, demonstrando aasIm, 0 caracter

infinito e eterno destes.

Se compararmos a nossa rea1idade, temos factos conc~etos que nos

i1ustram a existencia real de esp~c;oe tempo~ A abordagem cientifica deste

prob1ema,as grandes transformac;oese a tcndencia do processo de desenvo1vi

mento da nossa sociedade tambem os i1ustram.

Antes do perioctocolonial, isto e~ nos fins do secu10 XIII, vi

via-se em Angola uma fase de transi~ao do comunismo primitiv~ a escrava

tura. Aqui, cabe-nos ressa1tar, que nos meados do secu10 XV (1482), co

me~a-se a sentir-se os primeiros germen.s de ocupac;aoportuguesa que se

pode considerar como primeira etapa. Uma segunda etapa ';1500a 1585) que

caracterizou-se pe10 trafico de escravos. De 1585, come9a a terceira eta

pa que se pro10nga ate 1910, no qual Portug~l tem quase dominio de todo

o territorio ja sob exp10raC;8ocapitalista.

Em 1956 foi fundado 0 M.PvLoAAO 0 esp1rito sob 0 ~ual se fundou

foi, devido.,ao conjunto dos f'enSmenos que se desenvo1viam em Angola, trans

formando-o em instrumento de combate a todas as formas de subjuga<;aocolo

ni.a'L, Em 1961 comecou a 1uta armada conduzida palo H..P oL.A •• A 1uta po1i

tica e armada, teve mudanc;asquantitativas e qua1itativas, tendo em cont~

as leis do processo de desenvo1vimento social" processadas dentro do espa

<;0 e tempo.

Sob 1ideranc;ado ~uia imorta1 camarada Antonio Agostinho Neto, fun

dador da NaC;aoe do MPLA-I;>artidodo Trabalho, 0 povo ango1ano ascende a 11

I
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•
- Esta dada pelo seu espac;oaereoALTUI<it DE ROMA

FORMACAO ECONOtlIC)\SOCl/~L- esta a constituida pela base

econooica (Relac;oesde producc;ao)

e superestrutura (ideias,organi

zac;5escomo 0 Estado, Exercito,

ForQac;5espoliticas, sindicatos,

etc. e Relac;5es.~Ainda , formado

por outros elementos estruturais

tais como: Relac;oesfamiliares,

Relac;oesnacionais, Ciencias Natu~

rais, Linguagem, etc.

NOTA DE REDflCCAO:

"

"Se 0 passado foi de luta, 0 presente e un presente de luta e

o futuro tambSm sera de luta."

lsto a, que 0 pRssado foi de luta pela independ8ncia nAcional

e derrota do colonialismo, 0 presente,e de luta pela consolidac;aoda in

depend~ncia nacional e construcqao das bases tecnico-mnteriais do 8ocia

lisIDoe 0 futuro sera pela construcc;~odas bases solidas para a socieda

de comunista e criac;aode urnHonem Novoo

mou:

de Noverabr-ode 1975 a sua andependdnci.a , Com a aac encao a i.ndepend~ncia,

o povo aneolano dirigido M.P.L.A. optou pelo Socialismo Cientifico. £

assim ~ue 0 M.P.LeA. a 10 de Dezembro de 1977, dentro do territ6rio an

golano constitui-se em Partido do Trabalho, abrindo assim u~a nova epo

Ca na Historia da Huoanidadeo

Para caracterizar todo 0 desenvolvimento social angolano, efec

tuado dentro de urnespac;oe te~po, 0 camarada Presidente A.A. Neto afir-
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Karl Harx: Critics do progrnmn de Gotha

"Entre £I sociecbde c.vpit....lista e a soc i edc de ..... __ ...

comunista, situn-se 0 periodo de trDnsforma~go revolucion6ria do

primeira na aogunda s Correspondc-lhe U1:1 per-Lode de transi~go po
litica em que 0 Estado sA poctor6ser B ditadura rovolucion6ria

do pr-oLetari.cdo;!'
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mia Politica ao analisar qualquer processo, une 0 aspecto historico ao

aspecto logico.

Para que ~ma tendencia de desenvolvimento historico se torne

concreta, e necessario demonstrar como esse processo nasceu, desenvolveu

e quais as tendencias a delinear~ Quer isto dizer, que ao analisar-se as

rela9~es de produGao socialista, ~ preciso iniciar do ponto onde comeGou

a sua edifica<tao.Para 0 in1cio do socialismo impo~-se necessariamente um

per1odo de transiGao, onde decorrem transforMaG~es no campo politico, eco

~omico, social e cultural.

No periodo de transiGao, as transforrnay~esno campo economico es

t~o ligadas com 0 derrubauento da propriedade privada e com a consolidaG~o

da dominayao da propriedade social e e precisamente a partir deste ultimo,

que comeGa 0 movimento progressivo da construGao do socialismo.

- A necessidade do perfodo de transiyao do capitalismo ao socia

lismo, e indespensavel, para a resoluyao das tarefas planicadas na revolu

yao socialista, que comeya com a conquista do poder politico pelo proleta

riado e culmina com a edificayao do comunismo.

- 0 periodo de transiyao do capitalismo ao socialismo e necessa

rio, porque 0 socialismo nao pode prosperar dentro do modo de produyao ca

pitalistao Este apenas cria as condiy~es materiais, ja que a sociedade 50-

ciali5ta nao aparece nem cresce num espayO vaziog

- Porque ainda coexiste a contradiGao economica fundamental, que

Por~m, 0 metodo da Econo-

ao tipo de ser da sociedade socialista.

lhe novo conteudo que corresponde

do a natureza da exploraGao e dando-

caracter social da produGao,anulan-

do passado, categorias ligadas ao

de socialista recebe COGlOheranGa

riores. Ao mesmo tempo a socieda-

e espirituais das sociedades ante-

de todos os fenomenos materiais

sidera a transformayao do capita-

-t",
, (I

) i
~ " /... i,,,/,~ i" ", I

..:;/ / . ~_ /':-:-:--) I f
Li.smoao socialismo, como uma conti- I \ _' • \'

/
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i {A Economia Politica con-

QUAL A rlECESSIDADE DO PER!ODO DE TRANSI<;AO?
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(•••) Longo caminho teremos de percorrero Teremos de por a fun

cionar em pleno, a maquina economica e administrativa, combatendo 0 para

sitismo de todo 0 tipo, acabar progressivamente com as distorqoes entre

os sectores da economia, entre as regioes do pais, edificar urnEstado

gresso~

Da1 que a nossa analise so sera mais rica em conteudo, ae passar

mos directa e concretamente ao nosso paiso

Derrotado 0 colonialismo portugu~s, criaram-se pois, as condiqees

para a passagem a uma etapa de luta, assim como as vias e tarefas para a

concretiza~ao da nossa independencia que permite satisfazer os desejos de

liberdade, progresso e bernestar social do povo angolano~

Com a proclama~ao da independencia e a cria~ao da R.P.Ao, 0 MoP.

L~A. definiu a nova etapa de luta, a Revolu~ao DeMOCratica Popular - Eta

pa de transi~ao do capitalismo ao socialismo -. Dentro desta etapa, Angola

encontra-sG na fase da Reconstru~ao Hacional. Nesta fase todas as classes

patrioticas dirip,idaspela alianqa operario-camponesa, exercem uma ditadura

contra os reaccionarios internos e cxternos.

o Lider Imortal da Revoluq&o, camarada Antonio Agostinho Neto,

definiu os objectiv~s e apontou as tarefas a executar, aquando do nasci

mento da Republica Popular de Angola, dizendo:

"Realizando concretamcnte as aspira~oes das largas massas popula

res, a R~P.A. sob a direc~ao do M.P.LoAo cuminha progressivamente para

um Estado de Democracia Popular~ Tendo por nucleo a alian~a dos opera

rios e camponeses, todas as camadas patrioticas estarao unidas contra

o imperialismo e os seus agentes na luta pela edificaqao de uma socieda

sem exploradores nem explorados~

(oow) Porem, a nossa luta nao termina aquio 0 objectiv~ e a

independencia completa do nosso pais, a constru~ao de uma sociedade jus

ta e de um Homem Novoo

(•••) A luta pela independencia economica, sera consequentemen

uma constante da nossa estrateciao

(.00) No entanto, tendo em conta 0 facto de Angola ser urnpais

em que a maioria da popula~ao e camponesa, ..MoP.L.Ao decide considerar

aa agricultura como base e a industria como factor decisivo do nosso pro-

~ entre 0 socialismo nascente, debil nos primeiros momentos, mas ao qual

'0 futuro pertence e 0 capitalismo moribundo aindn forte de momento, maa

representando 0 passado, 0 qual reflete necessariaT1entegranes lutas de

classes~
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" 0 longo per1octotransit6rio da sociedade colonial para a so

ciedade socialista, exigir~ u~a fmrma oultiforme de organizaqao econ6mica.

Per1odo de separaqao e liquidacao completa da propriedade pri

vada capitalista e do estabelecimento do do~inio unico da propriedade so

cialista sobre os meios de produ~ao; Etapa de transformaqao revolucionaria

do regime capitalista em socialista, da edificaqao do sisteMa economico so

cialista; Da liquidaqao do eiploraqao do Homem pelo Homem, hem como da cria

qao de uma supereetrutura socialista.

Podemos ainda concluir, que 0 per1odo de transi~ao nao e ainda

uma Formaqao econ6mica definida, mas sim a epoca da construcqao das bases

materiais e tecnicas do socialismo que ja e uma Forma~ao economica concr~

tamente definidau

Porem, vejamos como nos define 0 nosso Lider, no ponto de vista

dialectico, no seu descurso proferido na Conferencia dos Trabalhadores An

golanos:

de Justi~a Socialo A economia sera planificada para servir 0 Homem Ango

lano e nunca 0 imperialisrnodevorador. Ela sera per~anentemente orientada

para uma economia autocentrada, isto e, realmente angolana.

(0 •• ) 0 regime de Democracia Popular so se atinge, quando as

classes operarias e ca~ponesas estiverem realmente a exercer 0 poder,

nao somente na forma~ao de estruturas politicas mais ou menos aperfei

~oadaB, mas tambem a estruturaqao de uma base econ6mica, sobro qual 0 po

der politico assenteo E na realidade, a base econ6mica que determina 0

caracter do poder politico."

lsto quer dizer, que somos independentes no ponto de vista po

litico, mas nao do ponto de vista econ6mico. Por isso, a construc~ao da

base econ6mica de vera no seu devido tempo ser levado a cabo, mas den

tro do per1odo de transiqao, come~ando pela socializa~ao paulatina dos

meios de produ~ao, pelo aumento constante da produ~ao e da produtivida

de, pelo desenvolvimento de maneira planificada e em propor~ao com os

ramos de economia nacional na sua totalidade, pelo emprego da tecnica

mais avan~ada de acordo coo as nossas condiq~es concretas, no sentido

de satisfazer as necessidades crescentes de todo 0 povo.

lndependentemente das particularidades do per1odo de transi~ao

nos diferentes pa1ses de acordo com a situaqao concreta de cada urndeles

a essencia desse periodo de uma maneira geral podemos definir do modo se

guinte:
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Apesar de que em Angola, coexistirem ainda cinco tipos de economia,

como consequencia das transforma950s ja verificadas, tal processo, terntido

urncaracter prosressivo e democratico 0 que constitui as premissas para a

consolida9ao da economia como base da construc~ao do socialismoo

mem.

Como parte integrante da confronta~ao dos sistemas do capitalismo

e do socialismo, verificamos concretamente que em Angola, coexiste grandes

contradi9~es de classes, formulada pelo Relatorio do Comit~ Central, em que

o Povo Angolano sob a direc9ao do MPLA-Partido do Trabalho, luta contra as

~ for9as da reac~ao interna e externa, que constitui 0 fulcro de toda a luta.

Com a experiencia histories do nosso pais ernque as condi~~es ob

jectivas e subjectivas amadurecem, de acordo com as leis objectivas, a l~-·

quida~ao do poder dos exploradores so ~ possivel com a instaura9ao da Dita

dura do Proletariado.

A luta de liberta9io economica adquire grandes propor95es e comeQu

a converter-se em lut~ contra as rela~5es sociais de explora~ao, no sentido

de consolidar 0 poder politico corn0 poder economico, como base de uma nova

sociedade, sendo de importancia relevAnte a transforma9ao ideologica do Ho-

o crescimento constante do sector estatal, do gector cooperativ~ campones~

e a diminui9ao constante do sector misto do capital privado, vai exprimir

a marcha da nossa transforma~ao economica para 0 socialismo".
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Manuel Ru··

UGl cada lada

em pista.

qunse nada,

do lA.da.

da estrade

o poste la-

e ficou In

Lada ,

cada

lada acelera

o poste espera.

Lada que era/ca

lado de la/se hR
e cada Lada

acelcra S~,J(~~
I '""'i\

o ~ ~)Mais longe 0 campon'

~)'- sem ler sem saber de

,\ """ de eada lada a. ViSt.1

J
.antac\_ ~ ') eerne i,amais .;f.mt..,~

Depois 0 motorista. J pr6 motorista

en semente em cada m~oU ,./'

~ ~ Q) ~ ::mn:::c~~t~~:
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La da estr1'\da

EM LA HAIOR

ARQUIV
O L

. L
ARA



De arma na mao

Ensinamentos de Neto

No coraQao

No caminho aberto para

Os combater

Vou morrer para

A Unidade Nacional

E para 0 triunfo do Socia~ismo.

Matutino

Morrer para a triunfo

Do Socialismo.

tvlorrerpara a triunfo

Do Socialismo.

Os pass~ros cantam

0 canto matutino

0 capim dan<;B

0 ritmo do frescor

Liberta-lo da miseria

Da fame

Da exploraQao do homem

Pelo homem

11

Morrer para a triunfo do

Socialismo.

Na clareza da Lua

Observando a multidao

De estrelas no

Ceu nocturno

Ando para libertar

o meu Pova

Prefiro morrer de arma na

Mao

Morrer para a triunfo do

Socialismo.

Cedo au tarde

Nas margens do Kunene au

Kubango

Ninguem impedira 0

Neu sonho

Kuando Kub arigo

Firme na defesu da minha

Patria

De arma na mao

Luto para a triunfo do

Socialismo

Para ·aunidade

Nacional

Morrer para a bem estar do

Meu Povo

Morrer para a Defesa da

Integridade Territorial

Vencer a inimigo e a meu

Objectiv~.

De baixo da chuva onde

Quaisquer intemperies

Marcharei para a campo de

Datalha.

Eu,

Soldado na trincheira de

Kunene

MORRER •••

ARQUIV
O L

. L
ARA



carracundar-lhe na cara, ela confiava no frescor do tempo seco. Mas nessa ma

drugada, 0 sentir taquicardia, 0 cair chuva des~edidanente fez-lhe presentir

ela ia inpefectivamente dar rebento urnnovo ser,

Ja teve muitos. Em todos ao marido devia os espasmos dos vizinhos,

e que ala nascera os meninos sem arranjar macas nas cabe~as das parteiras tra

dicionais. Porea, neste, ela estava sentir s6 dores de cabe~a, ela eRtava ja
a fazer ginastica do corpo.

o marido despertou enxergou-se da nac~, e ~fanazamento procurou as

melhores ~aneiras de auxiliar na companheirao

La fora a terra sentiu-se un pouco aliviad"l.da chuva. S8 Ant6nio

aproveitou correr nas parteiras de Ilha~ No coraQao sentiu uma coisa entene

brecer-lhe tal ideia, estava parecer dizer nao valia a pena era melhor levar

a esposa na maternidade. Regressou no quarto, viu de facto ela, estava mesmo

o conjurar. Ela na glote os genidos se espiravan parece trovao recente. So An

t6nio nao pode exit:lir-seda naca de levar UClamulher concebida nas por-tas do

hospital de quem terndinheiro, e que 0 estado de coisas estava a degeneraro

-Marta, vamos no hospital. Ela permaneceu palids:Tens de ir no hos

pital. Senao•••

Isso e que Marta menos esperava. Nao tinha confian~a no hospital,

via, costuClavaredi~ir muitos neninos de senhoras. Mas sair de la viva 0 ~e-

I,

Passararn trinta anos, so
JJento ja na I1ha de Luanda vivia com

a esposa e dois fi1hos e outros, pa

recia tarde inda para nascer.

N "l.S afina1, Marta, 0 tempo

da gesta~ao finara-1he naque1a auro

ra de dOMinio sereno.

Na frente da imanente ansia

de parir depressa ela gastou do cor

po devo~ao ~uita. Nessa manha 0 res

sequictoc6u vomitou agua, 0 mar se

inundou, os peixes sorriram 0 ja ga£
dio do tempo das chuvas. La fora do

quarto refregas de vento suave cor-
________j riam, estava~)desferir 0 advento da

mudan~a de cli~a. Marta os olhos mostravam, ela toda a noite passou-lhe a a

guilhada. Ate entao ela tinha mania de par euforia no ventre quando amea~ava

VIDAS Ail1ARGAS
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Marta esta sentir as dores do parto picar-lhe eada vez mais nas

entranhas, a vigilia da noite carreGar-lhe sono 0 0 branco por cima troga-lhe.

Nao queria.aereditar mas, de repento lembrou nos meninos brancos que vira sair

de la vivos e &ritou:

--Senhor deixa.mi entrar!

o branco virou-lho as costas baubuzeando:

--Os pretos VaG mais e a merda!

Marta quis gritar segunda vez, lembrou nos meninos negros cujos

pais eram ricos que jamais vira sair de 1£ vivos, emudeceu. Em volta dela ~gl~

meraram-se quitandeiras, outras chamavam-lhe num cantoo

Marta arrastaram-lhe para debaixo de uma arvore e nas folhas ve~

des caiam pingos de agua mostrando un pouco do facecia na frieza de nascer de

um negro.

Surgiu outra branea nas mes~as condiQ~es que Marta e 0 branco

apresentou-se a atender.

--Joao.ooEntre minha senhora.Oh Joao, conduza a senhora ao medico.

-sim senhor.

--0 branco disseooo

nino negro, jamais viu nos olhos e C'017l0 era fanatica na religiao aquela injus

tiQa agachara-lre nos ritos dos domingos.Muita malta da Ilha, esta ainda no g.2.

zo do sono, pois ninguem no ceu podia esquecer restaa de sol alvinitenteo

Marido e esposa levaram nos pensamentos deambular nisso e so fene

ceram-lhes quando estavam nas vistas do hospital. Na porta deste, So Antonio

Dento se enganou embelezar 0 portugueso 0 negro porteiro ocultou-lhe a Camara

dagem (era dos seus) comegou fazer-lhe pouco.

-Que quer?

--0 minha mulher esta gravida....

--0 que,voce nao sabia ir nos kimbandas?

La e que e 0 vosso hospitalo

sa Antonio Bento cresceu-lhe raiva, rangeu nos dentes, apeteceu

-lhe ofertar socos no porteiro, mas preferiu congeminar eufemismo na situagao.

--Veja so a minha mulher••o

La 0 porteiro Ihe foi chamar 0 branco, mas este respondeu-lhe:

--Diga-lhe que aqui so atendem civilizadoso

Neste momento, 0 hospital saia uma mulher br-anca de bebe ao colo

tinha acabado de expulsar. 0 porteiro dirigiu-se a Harta e seu marido, abriu

-lhe vOZo
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" A Revoluqao vai continuando, a Revoluqao vai triunfar..

Alguns de nos podem desaparecere Alguns de nos podem

ser liquidados na primeira esquina. Mas a Revoluq!o vai

continuar "e

~
~
'I ".J I \

\t(

AeAgostinho Neto
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Fa'Lar-eraoa de urnhomem que nasceu no interior dos muros e bar

reiras de opr-essjioe que, mais tarde, atingida a metur-Ldade; foi fre

quentes'vezes encerrado en prisoes~por recusar a autoridade desses mu

ros e por desafia-los com uma forqa propria, forqa que tentaram infrut!fe

ramente, sus'ter e eemagar, Os poemas que escreveu revelam que a sua forc;a

residia na sua intiClaidentificac;aocom a verdade do seu povo, por mais

dura e at~ terrivel que esta seja, de modo que a sua visao encontrou as

portas da compreensao e do engr:uldecirnento,atravessando-as, triunfante,

o Poeta de que falnromos nao necessite de ser apresentado como

homem, pois 0 seu nome G respeitndo e~ todo 0 mundo progressisteo No

entanto, 0 poeta e respeitado COl':lO homem de acqao eis'como 0 mul:.

do conhece Agostinho Neto, tanto 0 mundo prop.;ressistacomo 0 outr~. Co

mo porta voz de Ul':!povo que luta pela liberdade, tornou-se figura Sil':!Ul
\

t~neamente amada e temidn. E amado ou ternidocomo chefe de ume luta pelo

futuro, luta que ternde ser empreendida portodos 05 homens de todos 05

tempos e lugaroso

"

o POETA IMORTAL
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Un pri~eiro opusculo dos seus poemas e publicado em 1955 em Portu

gal sob c patrocinio da Casa dos Estudnntes do Ioperioo Costa Andrade, no pre

facio" com os olhos secos " ( titulo com que foi inicialmente publicada; em

Em liberdade, 0 Poet~ continuou ~ desenvolver as actividades com as

quais se haviu comprometido e tornou-se representante das Colonias Portugue

sas no MovirnentoJuvenil, 0 MUD. No decurso de un comicio foi preso pelo.po-

1icia politica do ditador Salazar. Agostinho Neto era, no entanto, urnhornem

de aC9lio~Preso en Fevereiro de 1955, so oais de dois anos depois ( Junho de

1957 ) e libertadoo

A activid'ldepoliticn de rlfostinhoNeto cedo 0 levou a experimentar

a prisao. Em 1951 foi preso quando reunia a assinntura para a Confer~ncia Mun

dinl da Paz de Estocolmo e passou tr~s meses no.cndeia de C"lxias,em Lisboao

Nos primeiros anos da dec"ldados 50 surgiu ernPortugal urnCentro de

Estudos Africanos fundado por urngrupo de estudantes e intelectuais provenien

tes das Colonias. For'll"lAgostinho Neto, A..,i1carCabral, Hario de Andrade e ou

tros, os fundadores do Centro~ No entanto, as suns nctividadeo foram proibi

das pelas nutoridades fascistas e 0 Centro cncerradoo

Logo se tornou uma inportntnte figura no Movinento Cultural Naciona

li-ta mas, tencionando cursar oedicina, partiu en 1947 para Lisboa.

Na " Sagrada Esperan9a " estlioreunidos a maior parte dos poemas do

Grande Revolucionarioo Os prineiros datam de 1945, altura em que 0 Movimento

Cultural nacionalista desenvolvia em Angola uma intensa actividade~

Nasceu em Kaxikane, localidade situada a cerca de &0 qui16oetros de

Luanda, en 17 de Seteobro de 1922. Apos ter conclu1do 0 curso liceal em Luan

da, trabalhou algum tempo nos Servi90s de Saudeo

Apesar do seu cunho politico, 0 conteudo da poesia de Agostinho Ne

to, nao se relaciona de irnediatocom a engrenageo da ci~ncia ( politica ).

A poesia demonstra que a palavra se pode utilizar como uma arma con

tra 0 colonialismo, contra a exploraGao, enfim, contra a injusti9a. E a lu

cidez expressa nos versos do grande Poeta que foi 0 Fundador da NaGao Ango

lana e do MPLA-Partido do Trahalho, e sioultaneamente de urnintenso lirismo.

Os seus poeoas contam as renlidades de Africa, sao parte de Africa

e dize~ respeito a Africa~ Contudo, RaO mais do que isso. Sao tamb€m univer

sais e de UMa forna tao inelutavel cooo a semente esta ligada a flor, a arvo

re ao fruto, p poetn no poeca6

meson quando a opressiio atLngi.r-a0 auge, S~b! pois, os poemas dum humanismo

profundo que expressam uo inextinguivel amor a vida.
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Jamais afirmnva no ar sem nlicer~ar~ 0 vDcRbulario ajusta-se bern 0.0

Mas 0 poeta nao teM ressentimento~ A via apontada 0.0 longo das suas

linhas profundamente humanas e a do reencontro do homem africano com a sua

propria identidudeo

Os poemas de Agostinho Neto sao, para alem de urnrelato intemporal

das miseries de urnpovo suhjugado peLa f'or-ca, a expr-eesjioda eaper-ancacon-·

eretiza-se por fir.l,de liberdade ..E dns pnlavras do poeta.que se extrai a

certeza do avan~o do povo vexado er.ldirec<;aoa Ur.lfuturo mais digno, que su

bera conquistar, pois a ele terndireito~

A coletanea " Sllgr'ldaEspcran9a " foi entretanto publicada em dlh

versas linguas e a obra do Poeta An~olano passa a constituir patrimonio da

humanidade. Dai 0 ter-lhe sida atribuido om 1970 pela quarto.Conferencia dos

Escritores AfroAsiaticos, 0 prer.lioLotuso

Em Dazembro desse mesmo ano na primeira Conferencia Nacional do MPLA

foi el.fiito,sou Presidente ..

Depois de ter LdconcLado' ernmeddcLna en Lisboa e ter caaado com MA.

ria Eugenia, 0 Dirigente n~cionali6ta Angolano avan~a na senda da conscien

cializa9ao politicn do seu povo, j[l. n'o.anu pll!S, ~"'iuethe vale de novo a

pris80 e a continua vigilancia das autoridades coloniais sobre a Bua pessoa.

Os seus pOGMaS tinham sido ja publicados em antologias e revistas literarios

em sete idiomas e davido a uma grande eampanha internncional, Agostinho Ne

to 6 solto (1962) mas com residencin om Portugal, donde saiu clnndestinemente,

chegando a actual Kinshasa em 1962&

Do egoismo regional, a poesia do Ilustre Combatente pelo.liberdade,

abre caminho para a universolidade. A irnportancindeste aspecto a revelada

pelo protesto que desencadeou a sua prisao nos meios intelectuais da Europa.

S~o,inkiisC1I"t!i-;VCrf1entenomes influentes como 'JEAN PAUL SARTRE, ANDRE MAURIAC7

S~i-10NEDEDECEUVOIR, que assinnm peti90es pela libertfl<;8odo poeta que virio

a sar 0 primeiro Presidente de Angola.

Assin, 0 poeta nao esta isoladoe Na cadeiR onde escreveu uma boa

parte dos seus poemas desenvolveu a sua tematicn de luta: a labuta e a resis

tencia do seu povo ( de toda a Africa ), a heran~a de s9culos de escravidao,

as paisagens ensombrecidas pela colonizaGooo

1963 em Italia " Sagrada Esperan<;a II ) conta que apos a sua chegada a Luanda

e nurnaunica tarde a totalidade da edi~ao foi quase totalmente absorvida pe

los habitantes dOG musseques ..Quando a policia veio 13.preender0 livro nao

restava urnso exemplar~eo A sua poesia converteu-se numa bandeira vermelha.
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GLORIA DlORTAL AO cur., DA REVOLUQAO J\NGOLANA

FUNDADOR DA NAQAO

E DO HPLA-PARTlOO 00 TRh3"LHO

PRESIDENTE AGOSTINHO NETO

VIV:\PARi'.. SEt-iPREA ME!-10RI.lE OS ENSINEMENTOS DO CAMARADA

Nesta hora dificil para a nossa vida, nao nos ~ possivel esconder

a em09ao que nos causa 0 falecimento do Caonrada Presidente Agostinho Neto.

Neste Momento nao ouvimos Mais as cnlorosas e revolucionarins palavras da

quele que soube insuflar em todo 0 Povo os mnis profundos sentimentos de es

tima, de fraternirtade,de coragem~ Nesta ocasiao apenas teMos os ensinenn~.

tos do Cmnrada Agostinho Neto a iluminarem-nos 0 caminho que nos resta per

correr para 0 futuro. Porque a vida e a luta do C~arnda Doutor Agostinho

Neto tem a dimensao hist6rica dn nossa Petrin, pois nela, se reuniram as

virtudes superiores do Revolucionario sen mancha, do Militante total, do in

telectual e poetn univerAal, do medico profundamente humano, do Chefe Amigo,

do Lider clarividente, do Conpanheiro de todas as horas, do incansavel ser

vidor do Pais.

Sao as Suas palavras, proferidas na ocasiao, matriz ideal da arte

dos ( poetas que anunciaram 0 novo din, COMO Lenine ou Einstein ) ou ele pro

prio: " A virtude do pensrtdorserR se~pre a ser capaz de intervir a n1vel

local e universal "

Eate ano reuniu-se em Luanda.n Sexta Conferencia dos Escritores A

fro-Asiaticos. 0 Presidente Agostinho Neto recordou na ocasiao a responsabi

lidade do escritor na for~a~fiod~ consciencin dos Povos.

Foi ciada a Uniao dos Escritores Angolanos. Como nao podia deixar de

ser, 0 Presidente Agostinho Neto indicado p~ra presidir a Associa~ao dos va..

lores literarios do Pais~

Finalmente, a independencia nacional colocou Agostinho a frente da

direc9ao do jovem mas ja vigoroso Partido do Trabalho e antes, em 11 de No

vembro de 1975, por reconhecido merito, como primeiro cidadao.do Estado. No

Va etapa na sua actividade pol~tico-intelectual.

E, se fala~os de homen africnno, e por~ue 0 poeta se identifica com

todos os povos do continente, caminhando na sua vanguarda, apontando oS ob

jectivos para a conquista do seu luga~ num oundo geral para todos.

pensamento, e as descri~5es saie~-lhe coloridas, vivissimas, destacando-se

as figuras com tra90s de poderoso realistao
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Comemoramos 0 11 de Novembro sob a

palavra de Ordem: " Facamos deste /,,..,

aniversario, uma jornada de Luta pe;'o

refor~o de Unidade Nacional e a Pure

::;ano seio do Partido "t com uma see=

s~o politica e cultural. Nessa sessao

os alunos do curso de 1 ano apresen,,'

taram pe~as teatrais e poesias.

gresso~

Curnprindoa palavra de ordem: " 1979-

-Ano de Forma~ao de Quadros ", inf.

ciou no passado dia 8 de Novembro, 0

II curso de Quadros, onde fazem par '~e

camar-adaavindos de todas as provin~.

cias. Esse curso, mostra-nos a preo

cupa~~o dos nossos dirigentes em C3;

cumprimento as deci6~es do nosso CO;!"

o

Ainda sobre a forma~ao de Qua

dros, teve inicio tamb~m, um

curso para os 6rg~os de informa

~~o. E encontra-se em Cuba 0

nosso Sub-director docente a

frequentar um curso de metodolo

gia.

Os alunos do curso de tras anos

terminaram 0 terceiro semestre,

com exitos. ~

(6)
«:
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OBS: As criticas e sugest~es deverao ser endere9adaa a Escola

Nncional do Partido Alunos do curso de 3 anos I

Friedrich Engels: Dialectica do Natureza

Vladimir I~ Lenine: Cadernos Filosoficos

Fo V~ Konstantinov: Fundamentos da Filosofia Marxista-Leninista

Ivan Ulianiev: Manual de Econooia Politica

Documentos do I Congresso do M. Po Lo A.
Revista Novembro nQ25 Setembro/79

Jornnis de Angola (exequiaa funebres do Cda. Presidente A. Neto)

BIB L lOG R A F I A

ARQUIV
O L

. L
ARA


	PR26-01001.pdf
	PR26-01002.pdf
	PR26-01003.pdf
	PR26-01004.pdf
	PR26-01005.pdf
	PR26-01006.pdf
	PR26-01007.pdf
	PR26-01008.pdf
	PR26-01009.pdf
	PR26-01010.pdf
	PR26-01011.pdf
	PR26-01012.pdf
	PR26-01013.pdf
	PR26-01014.pdf
	PR26-01015.pdf
	PR26-01016.pdf
	PR26-01017.pdf
	PR26-01018.pdf
	PR26-01019.pdf
	PR26-01020.pdf
	PR26-01021.pdf
	PR26-01022.pdf
	PR26-01023.pdf
	PR26-01024.pdf
	PR26-01025.pdf

