
A questf,o do poder
numa penspectiva
Gultunal

Procurar entender o significa.to
das patavras proteridas pelo pre-
sidente Samora Machel durante
a tarde de qurnta(}4) e manh6 qe
sexta-feira (25) do passado m€s
de Maio, no Estddro 25 de Se-
tembro, em N?mpula, significa
ter-se de mergulhar na realidade
cultural dos giupo5 linguisticos
que constituem o gdrmen da Na-
96o moEambicana. RealidaCs eue
se apresenta como se fosse um
mosaico matizado de mil cores e
diferentes tonalidades, sobrepon-
do-se umas sobre as outras mas
em constants alteraEio. Logo, ne-
cessariamente, num permanen-
te conflito de culturas- e civiliza-
g6es milen6rias, com seus valores
6ticos, estdticos e morais, no seio
de cada grupo linguistico e entre
es pr6prios grupos linguisticos.
E esta disparidide de- valores,
este conjunto de homens _ pre_
tos, brancos, asidt icos - co m
uma diferente visdo ,Jo mundo e
da vida, que constituem o todo
social em que, em fltima an6lise,
se rnsere o campon€s e o homem
da_ cidade, o horirem da charrua e
o homem do tractor.
_ Estes diferen-tes valor€s eue o
homem mogambicano hojb carre-
ga, reflectent-se necessaframente
nos diferentes sectores onde 

"i"exerce a sua actividade. Assim,
a defesa da p6tria e ,la Soberania,
da. Integridade Territorial, 12 p.l
volugio, do desenvolvimento eco_
n6mico, da. igualdade_ e da justiga,
gue consti tuiram obiectivos rtg
Luta Armada de Libertagao Na-
cional e conquistas do povo mo-
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Eambicano, ndo sio ain'Ja senti-
dos como objectivo comurrlr coflto
objectivo nacional.

Nest-a perspectiva, importa, pois,
entender o discurso do-Presidente
Samora Machel como licdo de
politica, de educagdo civic-a e de
6tica e organizagdo social, mas
tambdm como lig6o de patriotis-
mo e de nacionalismo, impreg-
nada de valores culturais e que
qponta no sentido da constmgio
do Homem mogambicano, foija-
'do nesse laborat6do q.t" foi Na-
chingwea e temperado no comba-
te, na disciplina imposta pela
guerra e no contacto di6rio com o
povo donde provinha e onde vi-
via permanentemente mergulhado.

Mas, uhoje, ndo temos Nachin-
gwea. Ndo temos centros de pre-
paragio politico-militar. Por isso,
n6o temo5 a forja do Homem No-
vo. Por isso, nio h6 combate sd-
rio contra o tribalismo, o racis-
ffio, o regionalismor, como afir-
mou o Presidente Samora Machel
no comfcio realizado em 5 de No
vembro de 1981, em Maputo, a6
desencajear a Ofensiva Polftica e
Organizacional a nivel das Forgas
de Defesa e Seguranga.

COMPREENDER
NACHINGWEA

_ Nachingwea C, pois, bem mais
do que um ponto de refer6ncia.
E o pontb de partida na forma_
gio do combatente qup ia A luta
armada mas tambdm o laborat6j
rio onde se produziu a sintese
cultural, a nova cultura de que o
guerrilheiro era o agente difusor.

E, aqui,_ cultura significa a aqui"
sigSo de novos conhecimentos
cientificos, o modo de vida, a no-
va consci€ncia, o m6todo de tra-
bulho s a ligagdo com o povo.

Esta cultura que se ramificou
nas Zonas Libertadas, ndo veio a
penetrar, depois da Independdn-
cia Nacional, com a necess6ria
profundidade nds Zonas anterior-
mente_ ocupadas, especialmente do
Apalel-ho do Estado e nas Forgas
de Defesa e Seguranga. Dilui-se
no contacto com os valores cul-
turais da sociedade tradicional-
-feudal e colonial-capitalista. Foi
submergida, em certos casos cor-
re o risco de se perder.

Os mogamblcanos que se Jun-
tavam el FRELIMO, durante a Lu-
ta Arrnada, passavam todos por
Nachlngwea: era o filtro e o mol-
de das consci€nclas.

Todo o mogamblcano que se
Juntava e FRELIMO, a prlmelra
colsa que fada era o treino poli-
tlco-mllltar. Dai, segula entdo
para as suas diversas especialida-
Ces. Podla vlr a ser professor ou
snfermelro ou mddlco - mas an-
tes, passava pelo treino politico-
-milltar.

N6o acontece hoJe.
Aqueles que eram envlados pa-

ra tlrar curso no exterior recebiam
treino antes ds lrem e depols de
voltarem, para se readaptarem.

O trelno politlco-mllltar era a
forJa da unidade naclonal, do
pensamento comum, da consci€n-
cla patrl6tlca,'e de classe. Entniva-
mos ld macondes, macuas. nian-
Jas, nhrfurgubs, manlcas, changa-
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nas, alduas, roryas ou scna$
safamos mogambi@nos.

Entrdvamos pretos, b*zncos'
mulatos, lndlanos, saftnos mo-
gamblcanos (l).

GARANTIR
O EXERCICIO DO PODER

A n6o valorizagdo das experi€n-
cias da Luta Armada, veio a per-
mitir que o preenchimento de
lugares no Aparelho do Estado se
fizesse com base na cor da pele
ou da tribo. Para as Forgas de
Defesa e Seguranga entram ele-
mentos possuido5 de valores ne-
gativos. Para a Policia e os Ser'
vigos de Seguranga, elementos
sem passarem pelo exdrcito. En-
t6o, prende-se com base na cor
da pele, ou n6o se prende por
solidarie'lade tribal. O poder fica
diluido, d exercido para beneficio
pessoal, deixa de ser Popular, o
povo fica sujeito a arbitrarieda-
des e prepot€ncias, a arrogdncia
de elementos que envergam uma
farda sem compreenderem que
ela representa o sacrificio de dez
anos de luta, que existe para que
o povo viva e trabalhe em liber-
dade e com segUranga.

O branco de orlgem humllde,
que na escola fot humilhado pelo
ftlho do serihor doutor, hoJe, se
estd na Seguran$a, tem satlsfagio
em prender' em humilhar aquele
que o humtlhava em crlanga;

O mulato, que agora d agente
da PIC, aprovelta para se'vlngar
da familla branca, ou mulata mals
rlca, que nio lhe permltlu casar
com a moga de quem ele gostava;

O preto que agora estd na PPM,
gosta de prender o branco ou o
indlano, ptra lhe mostrar que Jd
€ gente, que Jd tem poder. Quer
vingar-se dos 6dlos, dos recalca-
mentos, das humtlhagdes sofrldas.

Entre os pretos' que hoje est6o
na Policla ou nas Mlliclas surge
tarnbdm o problema do trtballs-
mo. Se 6 do Sul, prende o de
Norte ou do Centro, s6 para lhe
mostrar a sua superlorldade trt'
bal.

Mas detxa flcar lmpune o ver-
dadelro crlminoso, porque € da
sua trlbo, porgue fala a tnesma
hngua natal (...) (l). ,
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Ora, neste contexto, o que se
pode verificar i que devido aos
comportamentos errados, corre-se
o risco de o Aparelho do Estado
deixar de cumprir a sua fungdo
que d a de materializar a politica
do Partido, cuja forma de aPlica-
gao compete ao Governo estudar.
E este estudo, como forma de ga-
rantir o exercicio do poder, Passa
pela atribuigdo de tarefa5 concre-
tas a cada cidadflo, pela resPon'
sabilizagSo na execugSo das mes'
mas, aos diferentes niveis.

A atribuigdo de tarefos corlcr€-
tas a cada cidad6o, o PrinciPio da
prestagdo de contas, sio tambdm
conquistas da Luta Armada, s6o a
garantia de que o Poder d exer-
cido pela maioria e em seu bene-
ficio.

A falta de respeito Pelos inte-
resses da maioria, das largas
massas, constituiu desde semPre
uma violagdo dos principios mais
caros h FRELIMO, como afirma
o Presidente Samora Machel.

NEo podemos nunca tolerar que
um mllltants nosso ouse utlllzar
o poder ou a anna que lhe foram
conflados para servlr o povo' pa-
ra cometer qualquer vlolagio dos
interesses do Povo, por minlma
que seja. Devemos ser lntransi-
gentes perante qualquer ltberda-
de tomada som as mulheres e
abuso dos bens do Povo, ou
qualquer lnJustlga cornetlda con-
tra as populag6es. Isto 6 Parte
integrante da nossa llnha, da noe'
sa dtsclpllna, e cdrdlgSo lndls-
pensdvel para que as massas pos-
sam semprs dlstlngulr sem hesl-
taq6o, as nossas ac96es das do
rnrdgo. (2)

COMO NO TEltlPO
DA LUTA ARfiTADA

No periodo da Luta Armada, de
Libertagdo Nacional, o Comitd
Politico-Militar reunia nas Zonas
Libertadas e comunicoVs ?5 deci-
s6es p4ra o Povo. Da mesma for'
rnu, o comicio de Nhula que se
seguiu ir reuniiS df tureau Poli-
tico realizada naquela capital pro-
vincial, insere-se nessa tradiEdo

de ir ao povo (para analisarmos
a situagio e definirmos as medi-
das a tomar> (l). E, a ida a Nam-
pula foi nio apenas para discutir
os problemas de Nampula, mas
(para discutir profundamente a
vida do Povo inteiro, a vida do
Partido>, .,a vida dos membros do
Bureau Politicoo.

E nestg contacto permanente
com o povo, na discussSo pribli-
ca dos erros, que assenta a defe-
sa da democracia politica e se ma-
nifesta a confianEa nas massas,
condig6es que garantem o correc-
to exercfcio do Poder.

nOs erros cometidos, indivi'
duais ou colectivos, as violag6es
da nossa linha e da nossa disci-
plina devem servir-nos para nos
educar. As liE6es tiradas dos er-
ros devem ser discutidas pelas
massas para Qus elas adquiram a
nossa experidncia. As violag6es
da linha e as agress6es contra a
nossa disciplina devem ser objec-
to de discussdo e critica ptiblice
das massas. Fazendo assim, por
um lado utilizamos os erros para
aprofundar a nossa conscidncia
politica, e por outro lado entrega-
mos is massas a defesa da linha
e'Ja discipl ina, que d a sua pro.
priedade " (2).

E, naturalmente, este profundo
respeito pelo Povo, desde semprc
mhnifestado, porque sem o Povo
nlo podia existir a FRELIMO,
sem o apoio e os sacrificios do
Povo n6o teria sido possivel ven-
cer a guerra,.alcanEar a Indepen-
d€ncia Nacional, instaurar o Po-
der Popular.

Lufs Davld

(l) - Samora Maehel - 4pscslofemos
or; lnfiltrados nrs For3ns de
Defesa e Seguranga>. comfelo de
i de Novembro de l9tl.

(2, - Samora Machel - <Estabelecer o
Po-iler PopuLar parl servlr as
massas)), terto resultante das
dlseussies reollzadas durante a
ofenstva organlzaclonal num een-
tro edracaeiu:na!, a partln de No-
vernbno de l9?I"
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