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o Ministeric da Adrninistracao Interna, nao existiu pelo me
nos ale agora. cxistir .de facto. existir ern funcao. cxistir em rra
balho, porquc era neccssario ao proprio Conselho (1ft Rcvolucao.
era precise ao proprio GOI (,TIlO definir clararnentc as competen
cias poliricas. juridicas () campo de accao proprio desse mesmo
Ministerio. 0 Minisrerio e lim acto de criacao recente e se e um
acto de criacao recente. em conclusao, era preciso definir-se, 0
seu campo de actividade especifica.

Entretanto, na ultima reuniao do Conselho da Revolucao,
cssa mesma instituicao que em termos da Lei Constitucional se
substitui a Asscmbleia do Povo, aprovou, por unanimidade, a
Lei que ha-de ser publicada possivelrnente no Diorio da Repu
blica arnanha. E esta Lei regula as forrnas concretas as for
mas de direito da participacao do Povo de Angola. todo ele
inteiro. na gestao da vida do Estado em todos os. seus campos.
I'll,) campo da Administracao propriamente dita. no campo do
casino, no campo da saude, no campo militar, no campo da eco
nomia, no campo da informacao e em todos os campos que e
posslvel desenvolver-se a vida de uma Nacao. 0 art." 3.0 da
Lei Constituciona! preve 0 seguinte :

Pelo rncnos ale aqui. passados que devem ser 3 mcses de
governacao. a Nacao inteira (eve a idcia aparente de que pos
sivclmcnte nao haveria, para cedo. a publicacao da nomeacao dos
Comissarios Provinciais. A falta desta nomeacao, em tempo con
siderado oportuno. dava tarnbem a irnagcm de que ;) departamento
de Estado encarrcgado de 0 Iazer cstava pura c simplcsmcnte a
trabalhar nurn ritrno classificado de dernasiadamente morose.

CAMARA[)AS MEMBRoS DO GOVERNO
CAMARADAS DAS COMISSoRS DIRECT/VAS
CA.'vfARADAS I)A OMA
CAMARADAS DA lMPLA
CAMARA/)AS ])AS COMISS(j/~'S DF; EMERGttNCIA
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«As massas 'populares e garantida uma ampla e efectiva
participacao no exercicio do poder politico, atraves da conso
lidacao, alargamento e desenvolvimento das formas organizativas
do poder popular». Entretanto, esta mesma Lei Constitucional,
para quem a tera estudado, com maior profundidade, e mais
ou menos vaga no que respcita as forrnas, portanto, atraves das
quais as massas trabalhadoras, os camponeses, os operarios e
todos quantos trabalham iriam participar na gestae dos assuntos
globais do Estado. Justamente por causa desta forma vaga, e
nao podia sec doutra maneira, como a Lei Constitucional aborda
o problema. do poder polltico, teve 0 Conselho da Revolucao que
trabalhar na feitura da Lei. que e urn desenvolvimento final
mente do art." 3,". da Lei Oonstirucional. Quer dizer que a Lei
do Poder Popular' e um desenvolvimento mais amplo, talvez mais
pormcnorizado daquilo que se conccbe por formas concretas da
participacao dos camponeses, operarios e todos quantos traba
Iham nos assuntos da vida .de urn Estado.

I\. Lei tern 61 artigos c e natural que isso desse multo
trabalho. trabalho de elaboracao, trabalho que de certa maneira
tera que trazer uma certa imperfeicfio. Na verdade a pratica da
feitura das leis. preve que so e posslvel trabalhar-se com rigor
uma lei. desde que 0 legislador tenba em suas maos urn vasto
documento, documento .de informacio, documento que Ihe capa
cite. com. profundidade, poder elaborar as Ids que hao-de reger
urn determinado Estado. Mas as circunstanclas da guerra que n6s
todos vivemos nao perrnitiram que houvesse por parte do Con
selho .da Revolucao esse trabalbo de consuIta, esse trabalho de
recolha de inforrnacao. E nos acreditamos, que sera a pr6pria
pratica de governacao, sera a pr6pria pratica do exercicio do
poder, dos representantes das massas populares que ha-de supri
mir essa lacuna cia inforrnacao e ao mesmo tempo. posterior
mente, poderemos trabalhar numa lei do Poder Popular revista,
porque esta, no parecer e decisao do Conselho da Revolucao.
entra de facto como uma lei experimental. Vamos entrar mais
articuladamente no coloquio.

Todos n6s sabemos as origens do Estado- Como surge 0
Estado? Aqueles que tern dado, CUl'SOS politicos, -sabem plena
mente que 0 Estado nao existiu sempre e oomo tal tambem
podemos afirmar que 0 Estado nao existira definitivamente. 0
Estado com todas as suas instltuieoes. com todas as suas forcas
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Mac; as forcas produtivas nao parararn. as forcas produtivas
foram sofrendo evolucoes, foram sofrendo profundas transforma
coes. ate que elas proprias determinaram '0 surgimento dum tipo
superior. de relacoes .de producao. Estarnos a falar do regime feu
dal. E. nesta altura. quando uma nova c1asse surge, urn novo
regime socio-economico em funyao da modificacjo das forcas
produtivas, temos que tambem modificou-se pura e simplesmente
a forma. a estrutura do .Estado, porque de facto a essencia conti
nuou e os senhores feudais tambem tiveram necessidade .de um
Estado, de um Estado feudal. cujo fundamento tambem era a
defesa no plano de direito, era a defesa no plano juridlco, da
propriedade dos senhores feudais e da repressao sobre os servos
da gleba.

Neste processo sempre dinamico <las modificacoes das forcas
produtivas para urn grau sempre superior. assistimos ao surgi
mento de um novo tipo de relavOesde producao. Estamos a falar
ja da sociedade capitalista. Na sociedade capitaIista estao OS
burgueses no poder. Burgueses porque vinculados a uma pro
priedade privada sobre os meios de produeao da sociedade e. por
tanto, vivendo parasitariamente a custa da exploracao da mao ~
obra dos proletarios. Era impossivel e nao se pode mesmo .COD
ceber urn regime de producao como 0 capitalismo, sem que a
classe economicamente predominante, a classe burguesa, a classe
d'OS capitalistas, tivesse igual necessidade de ter urn aparelho
especial que 0 ~fendesse, que defendesse a sua propria proprie-

de repressao, surge de facto pela 1." vez na historia, quando as
forcas produtivas da epoca possibilitaram rela~es de producao
entre os hornens. definidas como relacoes do regime esclavagista.
Foi nesta epoca quando, na arena da producao, os hornens divi
diram-se e a sociedade da epoca fica, portanto, oornpartimen
tada, .dum Iado, por uma classe de senhores de escravos, de
outro lado, pot uma parte dos proprios escravos. Nessa altura e
pela V vez na historia da Humanidade, surge a necessidade,
11a mao cia classe no poder, classe economicamente mais pre
ponderante, necessidade de se armar dum aparelho, qualquer que
Iosse, mas cujo fundamento fosse basicamente a defesa dos inte
resses.. a defesa da propriedade dos senhores no poder e a repres
sao sobre as massas trabalhadoras. E assim, todos nos sabemos,
que surge pela J.& vez urna instituicao na humanidade, tao com
plexa, como e 0 Estado.
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E 0 Conselho da Revolucao aceita plenamente que no plano
objective. historicamente, objectivamente quando se ascende a uma
independencia, como e a nossa nao hi dUvidas. que se berea
uma estrutura objectivamente burocratica. Mas nao se pode
para! ror aqui, quando justamente 0 movimento de libertacao
Nacional, oeste caso 0'" nosso movimento 0 M.P.L.A. berda
uma estrutura que e objectivamente uma estrutura burocratica.

o Estado que desre modo surge c um Estado burocratico
por excelencia, E aqui por burocracia nao se cntcnde rnuito 0 an
dar de papeis por reparticoes. As vezes, de facto, tem-se ideia de
que burocracia e 0 avolumar constante de papeis. 'E lim aspecto,
6 de facto uma manitestacao efectiva de burocracia- Mas, nos
vamos longe, e varnos dcfinir por burocracia aqui, justamente
urn sistema de poder, urn sistema de governacao em que as mas
sas nao participam, nem sc quer: de modo indirecto na soluyao
.dos grandcs problemas do Estado. Por burocracia e, portanto, urn
estado em que as asscmblcias que resultariam da vontade expres
sa das massas rnais exploradas nao se fazcm senrir. 13, portanto,
urn Estado governado pura c simplesmente por gabinetes, gabinetes
que SIC decidem da vida de urn pais, gabinetcs que se decidem do
destino de urn Povo sem que este Povo tenha a minima possibi
lidade, rep ito a minima possibilidade de sc manifestar sobre as
formas como queria que os seus proprios assuntos, os seus pr6prios .
destines Iossem efectivamente governados. Este 6 tambem 0 estado
que SIC costuma encontrar por toda a parte, 13.onde a potencia
colonizadora, submete por urn tempo transitorio da historia as
massas colonizadas ~ 0 case de Angola.

dade, que arranjasse chicotes, prisoes e urna t-:)!:~ia especial cuja
funcao era .de facto a repressao dos operarios, era de facto a re
pressao de todos quantos trabalhavarn e trabaiham num regime
capitalista de producao. 0 Estado burgues ou 0 Estado capita
talista, e, por consequencia, uma forma muito mais complexa,
uma forma em que 0 aparelho de Estado esta perfeitarncnte arti
culado, perfeitamente cornplexo e se divide por, pelo menos em
tres campos especificos da distribuicao do Poder. A instituicao
legislativa, chama-se-Ihe parlamento ou assembleia nacional, co
se se queira, a instituicao cxecutiva, chamarn que e governo e
depois a instituicao judiciaria, que e aquela, como nos sabemos
que, procura por intermedio: de. tribunais cspccificamcnte traba
lhados assegurar a or,dem socio-econornica capitalista.
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Em Angola houve uma epoca, uma epoca que a propria
reaccao imperialista ja materializada aqui pela UPA/FNLA e
UNIT A, aliada a repressao do colono em fuga e em marcha, em
debandada, proporcionou objectivamente por parte .das massas,
por .parte 00 Povo de Angola, uma oposicao de luta, criou uma
situacao revolucionaria e as massas, elas mesmas de repente vi
ram-se ameacadas, viram 0 'seu destino ameacado e resolveram
adoptar uma forma .de luta .que rechacasse os inimigos
em Luanda, onde eles se encontravarn, bern como nou
tros pontos de Angola. Assim surge 0 Po.der Popular. Mas quando
surge 0 Poder Popular, na sua forma embrionaria, na sua forma
pouco clara as vezes, quando 0 Poder Popular. tern um aspecto
puramente de luta, as vezes armada, quer dizer quando as massas
saiem em barricadas nos bairros ou nos campos, para combater
o inimigo neste mesmo processo de luta puramente militar, as
massas estao a criar urn Estado de Novo Tipo, as massas, objective
mente estao a lancar as bases hist6ricas de urn Estado em que
etas proprias bao-de participar activamente. £ isso que se chama
o Poder Politico das massas. ~ 0 poder que elas proprias arran
cam, quando participam na luta comum sob a di~ do
M.P.L.A. pela derrocada de todas as hastes imperialistas.

\

Ha muitas formas 'atraves das quais, rapidamente 0 Estado
tipo novo surge: 0 Estado que surge da luta armada, ime

d.atamente comeca a imprimir novos ritmos de governacao. Esta
forma. que e mais ou menos classica, nlio se verificou linear
mente ern Angola.

A luta pelo surgimento duma estrutura de quaJidade supe
rior, ali onde as rnassas finalmente nao sao puros ouvintes, onde
o povo nao participa como puro espectador do cenario politico,
n6s deveremos dizer ",os camaradas aqui que. essa tarefa, esse
empreendimento, e de tamanha responsabilidade e que so e pos
sivel realiza-Io com serenidade e lucidez.

Todos os esforcos devem ser envidados, a. capacidade criadora
da Na~o deve ser mobilizada no sentido de no mais rapido
espaco de tempo fazer-se urn combate rigoroso para que as
estruturas anacronicas, para que as estruturas do estado
puramente eolonizador desaparecam e em seu Iugar, surja; qual i
tativamente .diferente e num grau superior, uma estrutura de um
Estado Revolueionario.
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A Na~o 6 muitas vezes, e a pr6pria Na~o Angolana tambem,
e rnuitas vezes confundida com 0 Povo. Na verdade, as coisas .nao
sao assim. A dureza da propria verdade, a dureza historica da
verdade, diz que as coisas DaOsao assim. Povo e Na~o, enquanto
o regime de exploracao a nivel mundial existir, quer dizer enquanto
existir capitalismo por al e enquanto existir uma economia de
transieao para formas superiores da producao, nao se pode ainda
cenfundir Na~o e Povo. E a Na~o toda eIa inteira, eostuma
manifestar a sua propria vontade, oostuma dizer 0 que pensa
sobre os seus pr6prios neg6cios, sobre os seus problemas politicos,

••• •

Eu faria uma cxplicacao um bocado arida para dizer 0
seguinte: como 'se chega a tal situacao? De facto. quando se
chega a' uma tal situacao, 0 que acontece e simplesmente 0
seguinte fenomeno: e que ja nao c urn Estado, recente, ja nao. e
um Estado recem-criado que cria 0 direito. E isto e uma opiniao
valida para todo 0 pensamento mais progressista em materia de
direito administrativo progressista. Quer dizer, quando as massas,
elas proprias, vecm e estao debaixo de uma orientacao revolucio
naria para participarem activamente na luta por um novo tipo
de poder, estas massas estao a lancar 0 fundamento .de um novo
tipo de direito, e 0 Estado pura e simplesmente se limita a absor
ver esse tipo de direito que as massas estao a lancar e 0 Estado
assimila-o, de modo que esse direito apareca escrito. E aquilo que
por exemplo surge hoje na Lei Constitucional, e e aquilo que os
camaradas vao ler dentro de dias na propria Lei do Poder Popular.
Quer dizer sao as massas que criam 0 seu direito, em conclusao, e 0
Estado, 0 Estado progressista, aqui no nosso caso, 0 Estado sob
a direccao do MPLA. tern a fun~o de organizar esse direito ¥4 ia(~J
pelas massas. Mas ha que advertir tambem, e e a opinao susten
tada por muitos estudiosos nesta materia, que esse mesmo direito,
embora lancado pelas massas, criado por elas pr6prias, nao surge
perfeito. Daqui a necessidade, nao ha duvidas, de em todas as.
clrounstanclas 0 M.P.L.A., estar presente para :dar uma forma
mais responsabiiizada, talvez uma forma mais criadora, a que
esse direito que surge espontaneamente, 0 chamado direito natu
ral, se transforme em direito positivo, direito escrito. Eu vou del
xar de lado esse dspecto, da explicacao e entilo passe ao outro
tema: 0 Estado e a propria Nacao .
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culturais, sociais, etc., so por urn unico sistema. porque 0 outro
ja nao e possivel hoje. E aquilo a que nos chamamos sistema de
delegacao de poderes

Nos tempos mais atrasados da hist6ria, quando as forcas
produtivas a Isso Iavoreciam, sabemos que a Humanidade ja expo
rimcntou a charnada democracia directa, Quer dizer, os habitantes
de uma deterrninada area. por exemplo, e porque na altura ainda
nao podia Ialar em Na~Oes, eram ai ellis, tinham a possibilidade
historicamente real de se reunirem Duma ampla assembleia e
directamente poderem participar todos, todos os cidadaos, dos
problemas que agitassem..dos problemas que interessavam a defesa
ou a vida da sua propria comunidade. Mas quando surge 0
mercado capitalista e com ele 0 conceito de Nacao. quando a
Na~ao vai ficar praticamente formada em torno dum mercado
economico, nos vemos que as grandes nayoes formadas com este
sistema, ja nlio podem praticar a. democracia directa pelo menos
no espaco. Nilo se podia conceber que 0 povo de Angola, de
Cabinda ao Cunene. seis milhoes de habitantes, (veremos depois
o saldo que resta desta guerra), ou quatro milhOescomo se'queira.
estivesse numa assembleia para que todos os cidadaos participas
sem directamente DO debate. dos gerais do Estado.

E assim que a Nacao, na impossibilidade de uma democracia
directa, porque as forcas prod utivas da epoca Ilio possibilitam,
costuma realizar a sua pr6pria vontade depositandoo seu poder,
a sua soberania, naquilo Que se chama mecanismo da democracia
indirecta. Essa democracia' indirecta preve finalmente os 6rgaos
do Estado. Os proprios representantes do Estado por mandates
rea1izam actos politicos. aetos esses que devem' reflectir em
cada momento a vontade expressa das massas exploradas, No
caso concreto do nosso Pais, 0 MPLA. como representante do
Povo de Angola, como representante da Nacao Angolana, nao
s6 do povo, mas da pr6pria Na~o Angolana, nesta altura, 0
MPLA. esta a representar e fax uma luta no sentido de, quer
na teoria, quer na pratica, no campo d~ principios, realizar os
anseios mais intimos, os anseios mais profundos das camadas
mais exploradas. Quer dizer, 0 Povo de Angola, delega. por
exemplo, nas comissoes populates de bairros um determinado
poder; 0 Povo de Angola numa determinada fabrica, por exemplo,
delega a Comissao de Trabalhadores urn determinado poder:
o Povo de Angola, numa determinada Sanzala,~eIega e delegara
futuramente ~ Comissao Popular de Povoacao um determinado

ott,.
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Mas 0 direito admlnistrativo progressista que em Angola
ainda MO tern tradicao, (estamos a lancar de resto os seus fun
damentos) preve ainda. que esta capacidade das massas intervirem,
esta capacidade da Nac;ao poder intervir,: s6 pode ser eficaz se
a Assembleia de uma determinada instituicao, a Assembleia, por
exemplo, do Bairro, a Assembleia de Povoacao, tiver a capacidade
legal de poder em qualquer situacao com razoes bem fundamen
tadas. poder destituir a sua propria Comissao. e propor alem
do mais a p.opria exoneracao do Comissario daquela instituicao,
Quer ~ue a Lei .do Poder Popular, que ha-de sair, amanha
no Diorio da Republica para que seja conhecida pela 'Na~o,

Num tal regime de eleicdes indirectas, em regime progressista,
a Na9ao tern esta possibilidade de poder exercer a sua soberania
a partir de urn unico principio: 0 proprio controlo que 0 povo
da Provincia ha-de ter: 0 controlo que 0 povo do bairro ha-de
ter sobre os scus pr6prios mandataries. Quer direr, em todas
as circunstancias, em qualquer memento. a Assembleia Popular
de uma Povoacao, a Assembleia Popular de Bairro, tera uma
capacidadc perfeitamentc legalizada, perfeitamente institucionali
zada, para poder fazer 0 controlo em i'ela~o aos camara.das a
quem no Bairro, a quem na Sanzala, foi outorgado pelas massas
um determioado mandato.

poder; 0 Povo de Angola, numa determinada Provincia. sob 0
sistema de delegacao, ha-de dar os poderes 'a Comissao Provincial
que devera surgir. Quer dizer, a Na~ tern que estar ciente de
que s6 por vias indirectas e possivel exercer esse mesmo poder
S6 assim podemos falar que um dos fundamentos basilares da lei
do Poder Popular esta assente num mecanismo de assembleias
populates, realizado na base. Na cidade chamam-se hoje, Assem
bleias Populares de Bairro, no campo Assembleias Populares de
Povoaeao, sao os unicos orgaos com base numa democracia
directa. Dai para a frente, as pr6prias comissoes que bio-de
surgir, sao por via de elei~o indirecta. E quando n6s estamos
a falar no sistema de poderes por delegacoes, portanto, de Co
missoes de Bairro ou Comissoes de Povoacao, estamos aver
que 0 problema da soberania do Povo, a capacidade do Povo, volta
outra vo? a ser discutida. Como e que num regime onde aqueles
que vao dirigir a Nacao sao eleitos indirectamente, 0 povo, ou
a Na~o inteira vai ter a capacidade de controlar, ou enta~ de
exercer a sua propria soberania?
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Mas agora se levanta urn outro problema: como sera isto.
se 0 estado e urn estado de transicao em Angola, transittao para
uma nova forma superior de governaeao, se esse EstadO surge
em epoca de guerra em que ha uma frente anti-imperialista, que
objectivamente engloba todas as classes trabalhadoras e todas
as camadas patriotlcas da burguesia nacional? 0 problems deve
merecer a reflexao mais responsavel, principalmente das ComissOes
Directivas e das Comissoes de Emergencia.

Numa altura em que e uma frente anti-lli'lperialista, £rente
anti-imperialista Iiderada incontestavelmente pelo MPLA. ~
pelo Camarada. Presidente Dr. Agostinho Neto, se pergunta 00Dl()

Estamos finalmente a ver que 0 Poder Popular, -pelo menos
nesta fase em Angola, e a teoria e a pratica do estado de
Transicao para um novo regime de producao, e so 0 MPLA.
ditara brevemente que tipo de regime e este .Mas, todos nos
sabemos, 0 nome do regime nlio e 0 que esta em causa; 0 que
esta em causa e 0 conteudo, eo regime em que nao haja explora
~ do homem pelo homem.

preve que qualquer comissao, a Comissao de Bairro, a nlvel, por
exemplo de bairro..a Comissao Comunal, a mlVel d\:: uma oomuna,
.a Comissao Municipal. a nivel de urn municipio, a Comissao
Provincial, pode ser em qualquer circunstancia revogavel. Ouer
dizer que pode em qualquer momenta. por razoes de infidelidade
it linha politica do MPLA~ por razoes de'irifidelidade J.is direc
trizes do govemo, etc., etc., razoes seriamente fundamentadas,
essa Comissao pode ser destituida, e nao so. 0 proprio Comissario
que e a nivel de uma Comuna, 0 representante do Governo na
Comuna, 0 Comissario do municipio que ~ 0 represeatante, diga
mos, do Govetno e do Conselho da Revolucao naquele municipio
o representante da Provincia, portanto, Comissario Provincial. que
e 0 representante do Governo naquela Provincia e no Conselho
da Revolucao, tambem pode ser pelas massas proposta a sua
propria exoneracao. S6 desta maneira nos podemos entender, que
caminhamos, finalmente, por uma democracia dinamica, activa,
por urn regime de autentica Democracia Popular. onde, na impos
sibilidade de uma democracia no espaco, directa, essa se com
pleta pelo sistema de hierarquias, por sistemas de dependencia,
o sistema, digamos nos, da participacao do povo numa democra
cia relativamente quase directa no tempo.

I~
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Ao falar aqui do MPLA e das Comissoes Direciivas em espe
cial. estamos a direr que a Lei do Poder Popular s6 sera possivel
ser aplicada, lA onde as Comissoes Directivas estiverem perfeita
mente fortes. 'hi onde os Comites de Accao, Ia onde os Comites
do MPLA, estiverem autenticamente solidos, porque qualquer Poder
Popular, como estamos a ver, para que seja autenticamente puro.
pelo mesmo genuino. s6 e possivel entender-se desde que orien
tado, de.~c...,.queexercido por estruturas partidar. '3. E uma tese
que todos n6s jli consagramos. Para que isto seja possivel e impor-

Foi assim que 0 pr6prio Conselbo da Rcvolucao disse que e
importante que nas pr6ximas eleicoes, (e uqui esta a responsa
biJidade de quaJquer Comissao), e importante que nas pr6ximas
eleicoes para Cornissoes Comunais, Cornissoes Municipals, Comis
soes Provinciais. a percentagern maier seja de facto a percentagem
dos trabalhadores, unica forma de manter perfeitamente pura a
Lei do Poder Popular.

~ precise serenidade em politica, e preciso muita objectividade,
porque e possivel faze-lo enquanto se realiza a frente anti-imperia
Iista, enquanto se faz a pratica .de um processo revolucionario
anti-imperialista. A hist6ria de Angola prova-o. Mas as bases
do Poder Popular sao a expressao das massas trabalhadoras contra
qualquer forma de exploracao do homem pelo homem. 0 Poder
Popular e a negacao, no plano de principios. de qualquer ideia
de exploracao do homem pelo homem em Angola. A ideia da
negacao da exploracao do homem pelo homem, definida pelo
MPLA, e materializada mais rapidamente pelos operarios c pelos
camponeses principalrnente. E e possivel fazer com que, sem ser
artificialmente provocada, a rotina da frente anti-imperialista, fazer
com que 0 Estado nasca da base, se rexlize efectivamente. E pos
sivel, portanto, garantir que cocxistarn no tempo e no espaco em
Angola, a frente anti-imperialista e 0 pr6prio Pod.er Popular.
Porque 0 Poder Popular tern. no entender do MPLA. tem no enten
der do Conselho da Revolucao, uma rnissao historica. que ultra
passa os condicionamentos hist6ricos de uma frente anti-imperia
lista. E ba que ter calma. ba que ter discernimento, como 0 MPLA
diz. para se avancar e curnprir rigorosamente as leis historicas
que surgem em cada etapa.

e possivel numa tal situacao de aliancas de c1asse. estabelecer e
lancar as bases do Poder Popular.
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o centralismo democratico e a unica garantia que em cada
momento ha-de prevenir as instituicoes superiores, as instituicoes
hierarquicamente superiores, de tomarern posicoes, tomarem medi
das sem consulta previa as bases.

Eu vou falar do caso especifico, por exemplo, de uma Pro
vincia: uma Provincia que ha-de ser regida em formas de descen
tralizacao (que tambem vamos explicar), s6 podera cumprir 0
seu papel, sempre que 0 poder central, em relacao a Provincia,
poder ir auscultar em cada momento 0 que e que se passa nessa
mesma Provincia. E importante que a opiniao da Provincia seja
respeitada, e a (mica forma de se fazer respeitar 0 parecer de
uma Provincia, nlio hi duvidas, e 0 centralismo democratico. Mas.
se a Provincia tern de respeitar, ou tem que ser respeitada nas
suas opinioes pelo poder central, 0 poder central evidentemente
tern a prerrogativa de eorrigir esse parecer, sempre que oolida
com os interesses basicos da Nacao, E importante que dentro
da propria Provincia, tambem, a instituicao suprema da Provincia,
aqui, 0 governo provincial. respeite a opiniao de urn Concelho
e. dentro do Concelho, e importante que ° Concelho respeite a
opiniiio de urna Aldeia. Quer dizer, s6 nesse mecanismo, de baixo
para cima e de cima para baixo. num mecanismo de total auscul
ta~o. de exp}jca~o e de dialogo se pode compreender esta fonna
de Govemo. E' mais, 0 proprio centralismo democratico nio lie
limita, pUB e simplesmente, a auSculta~o da base, pelas insti..
~ da cupula, Niio, isto e, pouco, 6 importante que a propria
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tanto' que as proprias Comissoes Directivas realizem urn esforco gi
gantesco para ultrapassar as.debilidades do momento, no campo de
organizacao na sua respectiva provincia, por exemplo. 11 impor
tante que os camaradas, por exemplo do Kuanza-Sul se organizem
rapidamente em termos do nosso Movimento; e importante que
: os camaradas de Malanje facam 0 mesmo, porque so assim,
quando em cada provincia. 0 'MPLA estiver fortemente organizado,
pois sera possivel instaurar 0 Poder Popular. E isto evita qualquer
possibilidade de oportunismo, quaisquer outras formas menos reco
mendaveis de actuacao politica- Poe-se finalmente 0 problema
ainda dentro do proprio Estado: se 0 Povo, por interrnedio das
Comissoes Populares .de Bairro, por intermedio, digamos, das Co
missoes Populares de Povoacao, ha-de participar na vida do Esta
do. N6s perguntamos: qua:! e 0 principio que ba-de regular isto?
o unico principio sao as leis do centralismo democratioo.
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E necessario que, perio.dicamente, por exemplo, 0 Comissario
da Provincia. va realizar reunioes no Concelho: e importante que
a propria Comissao Provincial, realize, periodicamente, reunioes
com uma instituicao que lhe e' hierarquicamente inferior, mas
uma reuniao de prestacao de iaformacao. 0 que e isto prestacao
de contas? E importante que, as instituicQes de base, saibam se
de facto 0 plano aprovado pelo Conselho da Revolucao, esta
ou nao esta a ser aplicado; e importante que a aldeia saiba,
se 0 seu parecer foi ou MO foi escutado e. se foi escutado, se
de facto a atitude da pr6pria Comissao Provincial-e ou nao e
no sentido da satisfa~ao dos seus pr6prios interesses. Se este
mecanismo nao se verifica, estamos perante urn Estado burocra
tizado. Quer dizer, quando os organismos inferiores nao sao obri
gados a prestarem contas aos organismos que elegeram nem mesmo
aos organismos superiores, entao 0 Estado, ainda nao e um Estado
de Dernocracia Popular por excelencia, 0 proprio centralismo
democratico, MO s6 preve isso, mas tambem preve que, por
exernplo, uma Comissao Provincial. 0 pr6prio Comissario Provin
cial, sempre que as clrcunstancias de luta 0 permitam, e sempre
que 0 processo revolucionario 0 aconselha, va junto, por exemplo,
de uma Assembleia Popular, e apresente uma autocritica sincera,
III onde de facto objectivamente os erros foram cometidos, E 0
principio da autocritica esta petfeitamente consignado tambem
na Lei, Ouer. dizer, nao e suflciente criticar, a critica se fortalece
com a pr6pria autocritica e. se, por exemplo, os organ.ismos supe
riores sao capazes, nao 86 de criticar os organismos inferiores,
mas tambem de se autocriricar, entao n6s estamos a construir '
um Estado autenticamente de Democracia Popular.

Finalmente, e para acabar a primeira parte da :exposicao,
ha uma pergunta: quais sao as relacoes a nivel da Provincia,
a nlvel do 'Concelhox a nivel de Bairro entre estrutura de movi
mento e a estrutura do Estado? N6s esperamos que daqui para
frente, nao se possam mais confundir, competencias de uma C0-
missao Directiva, e competencia, por exemplo de urn. Comissario
Provincial. 0 Comissario Provlncial reeebe na Provincia" directrizes
do Govemo e .do Conselho da Revolu~ efectivamente. Mas. a ,
myel de Provincia, a Comissao Directiva pede manter um dialogo, '

cupula tambem, e importante que toda a ~titui~o hierarquica
mente superior (esta previsto na lei) preste contas aos organismos
de base.
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urn dialogo permanente com o Comissario Provincial. por forina
a evitar que' 0 Comissario Provincial fuja as linbas tracadas
pelo MPLA.· Mas a Comissao Directiva nao pede exactamente
anular urn acto, urn acto politico-adrninistrativo de urn Comissario
Provincial. A Comissao Directiva, nas suas atribuicoes e compe
tencias nao pode, imediatamente, voltamos a repetir, anular me
didas concretas, medidas tomadas pelo Comissario Provincial, por
que 0 Comissario Provincial depende justamente em forma hierar
quica, no plano executive, nao da Comissao Directiva local ou re
gional, mas depende do Governo Central. Nos esperamos que estes
conflitos estejam multo bern esclarecidos. e esperamos que se a C0-
missao Directiva, curnprir com 0 seu papel, nao ha probabilidades
de grandes conflitos, de grandes confusoes com a Comissao Pro
vincial. 0 mesmo se pode aplicar em relacao a urn Comite de
Accao, por exemplo do Concelbo : 0 Comite de AC'Yaodo Concelho,
nao podera anular actos do Comissario Municipal; 0 Comissario
Municipal recebe directrizes do Comissario Provincial. e 0 Comite
de Accao .do Concelho nao pode anular esses actos. porque isso
criaria e geraria 0 caos total. 0 anaiquismo, cuja solucao seria
impossivel de conceber. Portanto, a (mica forma de nos conciliar
mos estruturas de movimento e estrururas de Estado, e que cada
um desempenhe aqueJas funcoes que the forem atribuidas, ou
pelo MPLA. se for uma Comissao Directiva, ou entiio pelo Go
verno e pelo MPLA, doutra forma. se for urn membro do Governo.

Gostariamos de abordar tambem 0 problema das eleicoes;
o Govemo hi-de publicar um cronograma. 0 cronograma que
devera sair e uma prograrnacao de tempo; quer dizer que a
propria instauracao do Poder Popular esta ja programada. N6s
sabemos em que dia, por exemplo.: teremos eleicoes em Luanda;
ja sabemos em que dia teremos elei'Yoes,por exemplo, no Kuan
za-Sul; ja sabemos, e temos programado, qual 0 dia das eleicoes
do Kuanza-Norte: e para que as eleicoes possam justamente resul
tar. nos estamos a discutir as formas. e chegamos a uma unica
forma que e a mais viavel na fase presente em Angola: 0 princi
pio da eleicao por sufragio directo. Quer dizer, 0 principia de
cadernos eleitorais, boletim de voto, etc; 0 Conselho da Revolu
~o pensou que esta forma nao e adaptavel ainda para Angola
na fase presente. Este mecanismo que e classico, pois e um
mecanisme perfeitamente complicado, perfeitamente complexo, C
nos queriamos e ganhar um aspecto de rapidez e conflanca polltica
no processo.
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Mas ha muitos camaradas que produzem, e e precise que
isto fique 0 mais detalhadamente esclarecido. Ha uma categoria
.de Angolanos, ha uma categoria de cidadaos angolanos que nao
pede sec eleita, porque se essa camada fosse eleita, essa categoria
de angolanos fosse eleita, entao MO haveria Poder Popular em
parte nenhumz.

o voto sera directo e publico, poe-se 0 problema: quem e
que devera ser votado? Quem eo candidate, por exemplo, a uma
Comissao Popular de Bairro? Quem sera 0 candidato a uma Co
missao Popular de PovQas::i.,? S6 se pode compreender que seja
eleito para lai,·primeiro 0 militante do MPLA. 0 camarada que
for eleito tern que ser um militante do MPLA. por excelencia,
militante do MPLA. engajado em qualquer forma de producao.
Tern que ser urn carnarada que efectivamente produza, urn ca
marada que trabalhe, au na fabrica, que e preferivel ate. ou no
campo, ou noutras formas de trabalho. mas. em suma, 0 camarada
que tera de ser eleito, 0 candidate, portanto, e um camarada que
tem que estar rigorosamente engajado numa forma concreta de
producao.

o voto directo ha-de significar 0 seguinte: a nivel, por exem
plo, de urn Bairro, no dia marcado para as eleicoes, todos os
moradores do Bairro, maiores de dezoito anos, apareeem no local
das eleicoes. Aparecem e esses habitantes vao eleger a sua propria
Comissao Popular de Bairro. E esta e a unica maneira pelo menos
de sc garantir uma purcza relativa das eleicoes. A nivel de uma
Aldeia, pois os habitantes da Aldeia, tambem maiores de dezoito
anos. hac-de estar reunidos no local. e naquele local que e, por
tanto. 0 local da Assernbleia, justamente por nos chamada de
Povoacao, ba-de sair, por eleicao, a chamada Comissao Popular
de Povoacao, Pique claro que 0 voto sera directo e publico. nao
havera 0 voto secrete. E esta forma de votar foi aplicada em
muitos paises do mundo. E n6s Iuturarnentc em pr6ximas assem
bleias, em proximos seminaries, seremas capazes de cxplicar por
menorizadarnente as razoes basicas peta opcao, pelo sistema do
voto directo.

E e assim que n6s nao teremos ainda para as proximas eleicoes
cadernos eleitorais, nos nao teiemos ainda boletins de voto, nos
teremos uma elei~o por via directa.
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Quer dizer que 0 problema da democracia, e urn problema
de vida ou de morte para as massas populares. E urn grande
tearico revolucionario que ensinava, que quando urn Estado pro
gressista nasce, quando urn movimento, neste caso concreto como
o MPLA repito e como 0 Camarada Presidente muitas vezes 0
repetiu, assume 0 .poder, tern de se fazer muita atencao e muita
vigilancia, Nao podemos estender a Democracia a cidadaos que
venderiam essa mesma Democracia, Daqui a restricao rigorosa,
rigorosa no sentido de todos quantos sao ainda ELP de cons
ciencia, de todos quantos sao ainda FNLA por excelencia, de
todos quantos sao agentes da PIDE. Evideotemente que seria um
perigo para 0 proprio Povo de Angola, seria urn perigo para
o proprio ~P~A. se n6s estendessemos a Democracia a essas
camadas. Aqui a verdade e amarga, e essa verdade tern que ser
repetida com todas as ultimas consequeneias.

E eu quando falava em camada, OU em categoria de. cida
uaos... , YOU dizer aquilo _Je esta r;taLei do Poder Popular. Hoje,
por exemplo, nas fabricas em Angola, ou na direccao da fabrica,
ou na propria fabrica, em certos departamentos da vida publica
de Angola, em certos departamentos de actividade publica, admi
nistrativa, financeira de Angola, existem, por oportunismo que
se deve aquilo a que n6s chamarnos capricho da Historia, elemen
tos que colaboraram com a D.G.S., estao elementos que enquanto
os outros camaradas lutavam ou nas prisOes ou na floresta, eram
tecnicos, eram peritos - em programas radiof6nicos colaboracio
nistas; enquanto as bombas dos antigos «Flats» dos «Tugas», en
quanto os «Flechas» atacavam com forca, enquanto em S. Nicolau
e em outros campos de eoncentracao angolanos eram fuzilados
a queima-roupa, hA angolanos que trabalharam para que 0 Colo
nialisrno fizesse 0 que fez ate agora. E evidente que esses camara
das oao podem ser eleitos. Um agente da Pide e impossivel
ser eleito pelo Poder Popular. E evidente que n6s neste processo
todo ... e eu yOU recordar uma expressao que olio e minha, e de
urn dirigente do MPLA, foi 0 camarada Lucio Lara que a tempos
para eli dizia, «que tarnbem angolanos .houve que enquanto a
Pat ria sofria na luta, envergonhavam-se de chamar-se Angolanoss:
evidentemente que essa vergonha hoje caiu. E natural que esses
camaradas tambem para serem eleitos, terao de dar primeiro
provas de militancia, e s6 depois e que podem ser eleitos.
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,A frente anti-imperialista, que 0 MPLA tem j:ie preservar
(nega-la e de facto nao se compreender politica, mas essa frente
tern que ser preservada, e vern na propria Proclamacao), tern que
ser uma frente concebida dinamicamente, tem que ser uma frente
em que a dureza da propria depuracao, nao podera rejeitar pessoas
subjectivamente. 0 MPLA nao rejeita pessoas, rejeita linhas. Mas
o MPLA tera que exercer, de facto. uma fun~o basica como
crivo, de tal maneira que' em cada memento, de tal maneira que
em cada candidate, as massas populares tenham de facto a possi
bilidade de se verem livres desses cidadaos que se alguma vez
lhe fosse permitido votar e serem eleitos, fariam do povo a sua
primeira: vitima, e hA que evitar isso. E isso que se chama legali
dade do regime.

o regime tern que .defender uma certa legalidade. E aqui a
legalidade tern que ser necessariamente revolucionaria. Aqui a lega
lidade revoluclonaria que 0 MPLA defende e perfeitarnente incorn
pativel com todo 0 tipo de oportunismo, e e por isso, voltamos
a repeti-lo, nao importam as consequencias, que todos os antigos
agentes da PIDE e todos os cias, elps, fenelas, etc. (vamos terminar
esta parte do tema) nao poderao ser eleitos.

No plano do pr6prio Direlto progressista, a Iegitimidade do
poder que 0 Povo adquire, pols comeca a ser perturbada quando
os oportunistas declaram, quando os eportunistas estao firmados,
por todos os meios, seja por arrivismo politico, seja por carrel
rismo, seja por qualquer tipo de oportunismo, firmados a desa
fiarem a Revolucao.

Efectivamente que a unica maneira que qualquer movimento
tern. como 0 MPLA nesta altura. de se ver livre desta ofensiva
de oportunismo e 0 controlo mil.tante, 0 controlo militante que
leva it disciplinacao e essa [isciplinacao culmina com lima indica
yaO, de um candidate peuc.tarnente responsavel. Hoje e preciso
dizer todas as formas concretas de oportunismo. 0 oportunismo
se manifesta de muitas maneiras; a calunia e uma das formas
espectaculares; 0 boato e uma das (ormas espectaculares. Quer
dizer que ate vai a sabotagem, se verifica a todos os niveis, e.
os sabotadores, sao sempre os mais habeis, os sabotadores sao
laudatarios, os sabotadores sao bajuladores, sao aqueles que. por
exemplo. ou a nivel de uma informacao, ou a nivel de urn jornal,
da TPA. etc.• sabotam 0 processo revolucionario pura e sim
plesmente.
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Mas, 0 que isto quer dizer, descentralizar uma adrninistracao?
Nao se poderia comprccnder que, por exemplo, os camaradas que
estivessem hi longe de Luanda. falo. dos pontos extremos como
Mexico, falo da Provincia mais ao Norte, do Zaire. Ialo do
Cunene Mocamedes, etc., nao se pode compreender, que os novos
governantes estejam de aviao para cima e para baixo. como aeon
tecia antigamente, para virem a Luanda solucionar problemas,
que as vezcs podcm solucionar-se la, e e POf isso que a propria
Lei Constitucional prcve que, a nivel provincial, a propr ia Comis
sao Provincial adquira. n:to M duvidas. uma capacidude consti
tucional, inerente a uma asscmbleia legislativa quasc ao nivel
de uma Provincia. Quer dizer que a responsabilidadc da Provincia
ha-de aurnentar; ha-de aumentar porque uma Provincia ba-de
gerir-se de forma a tornar-sc auto-suficientc, sern nunca esvaziar
o conteudo e sem nunca cortar a ligacao (que niio pode scr cor
tada) com 0 Governo Central.

. Concretamente, essa mesma descentralizacao qucrera dizer 0
seguinte que tambem vern consignado na Lei do Poder Popular:
sera 0 proprio Governo que. em dadas circunstancias, ha de dizer

\

E evidente que, agora, na pemiltima parte. vou falar muito
especificamente quase que para as comissoes provincials.

o artigo 47.0 da Lei Constitucional preve 0 seguinte: « A admi
nistracao local orienta-se peJos principios conjugados da unidade
e da descentralizacao e iniciativa local». 0 Conselho da Revolucao,
na sua ultima decisao viu que de facto, para que as provtncias
tenham umavida administrativa perfeitamente funcional, para que
as provincras no plano da pr6pria administracao, possam desem
penhar urn papel que responda no local, no tempo oportuno e
com a rapidez oportuna, (todas as reivindicacoes possiveis serao
satisfeitas as massas), a unica forma de se reaJizar isso, e garantir
uma descentralizacao administrativa. Mas esta descentralizacao e
relativa, fique bern entendido. Na luta pela propria decentralizacao
administrativa 0 poder central, nao pode ser esvaziado, tern que
ser uma combinacao de duas formas. 0 plano central, portanto,
o plano Nacional, implica uma centralizacao do poder. Daqui
a necessidade da existencia do Governo; 0 Governo tern que
existir evidenternente. Ora, no plano da descentralizacao, e natural
que aqui, a expressao basica, a expressao fundamental, seja desem
penhada pela Provincia, pela Comissao Provincial e pelo Cornissa
rio Provincial.

~. ,
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A, volta da palavra capacidade ou a volta do termo capa- '
cidade se tern gerado profundas dlscussoes- A capacidade e antes
de rnais a competencia que alguem demonstra, para poder exeeutar
determinada tarefa que the foi incumbida. Mas esta capacidade,
esta competencia do funcionano publico. nlio pode ser definida,
como a definia 0 regime colonizador. Uma coisa e 0 MPLA.
definir principios de capacidade, outra coisa sao os regimes que
defendem a exploracao do homem pelo homem, definirem esse
mesmo tipo de capacidade, ~ evidente que olio se pode ser popu
lista; urn movimento com responsabilidades, nao, vai fazer 0 popu-

Quanto a nos sao basilarmente duas grandes earacteristicas;
a primeira de uma militancla incondicional, portanto, 'de uma fide
lidade incondicional ~ linha polltica do MPLA. uma observancia
incondicional as directrizes dimanadas do Comite Central e do
Bureau Politico do MPLA; a segunda, evidentemente lera que
ser uma capacidade para este desempenhc. .

Poe-se a seguinte pergunta: quais sao as caraeteristicas final
mente de urn Comissario Provincial? Se 0 Comissario Provincial
tera que ter tamanhas responsabilidades, entao quais sao as suas
grandes 'caracteristicas? .

,
qual. para determinada Provincia, a unidade econ6mica que devera
ser ali mesmo gerida- Nem todas as Empresas no parecer do
Governo se(~? geridas- directamente de Luanda; outras empresas
serao geridas a myel Provincial. E isso bnplica uma profunda
responsabilizacao. Evidentemente que aqui, so 0 Ministerio da
Economia e que tern voz a dar. A propria vida do ensino, tera
que ter na Provincia uma certa autonomia; a vida Cia saude tera
de ter uma iguaI autonomia; a vida da cultura, idem; quer dizer,
e preciso que cada Provincia: se sinta perfeitamente responsa
bilizada. Bern, isso culmina ate com discussao do plano. Uma
Provincia tem um plano orcamental, esse plano orcamental deve
ser urn reflexo do plano nacional, Ouer dizer que 0 plano nacional
preve todo 0 conjunto de situacoes fiscais, orcamentais, etc.. a
nivel nacionaI. Mas esse plano nacional se realiza-e na Provincia.
Evidentemente que a Provincia assume a responsabilidade nos ter
mos do centralismo democratico de emitir imediatamente ao organis
mo hierarquicamente superior 0 seu parecer, principalmente. sobre
as formas como ooncretamente no local, esse plano ha-de se realizar.
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A tempos dizia urn revolucionario numa intervencao, as se
guintes palavras, que nao' sao textuais: «A poueo e pouco, vao
as escolas cornecar a producao, a pouco e pouco vao os operarios
comecar a ter, escolas, 0 problema de formacao de urn, dois ou
tres homens, vai perdendo 0 seu pr6prio significado; a pouco e
pouco sao as proprias massas populares, .sao os pr6prios trabalha
dores que passando pelas escolas bao-de adquirir lures de cultura,
esao os pr6prios trabalhadores que adquirirao uma personalidade
e urn significado giganteseo na vida da cultura dos Povoss, Isso
e que. interessa ter em conta. Quer direr. a Nayao Angolana
nao tern nada de se envergonbar; ela acabou de fazer uma luta,

2$

Mas, quem sao os mais capacitados em Angola? Poe-se a
pergunta. Os mais capacitados em Angola, sao aqueles que oeste
memento. possuindo .dcterminada formacao para 0 cargo, mos
trarern capacidade, mostrem tendencia, mostrem dedicacao para
o estudo, por forma a poderem cumprir corn as tarefas que lhe
sao incumbidas. E e por isso que 0 proprio Estado, por exemplo,
no campo da Adrninistracao, nao 56 se limitara a nomear Comis
sarios Provinciais. mas vai criar uma escola para a formacao

..dos proprios Comissarios, e essa cscola entrara ja tambem em
vigor. Niio se pode portanto esperar (e 0 MPLA - njio tern ilusoes
dessa natureza), nao se pode esperar sem ofensas a ninguem que,
numa primeira fase e durante muito tempo mesrno, encontremos
.camaradas com formacao superior, para dirigirem as dezasseis
provincias que temos em Angola. Se nos tivessernos que esperar
(parece-nos que s6 agora e que 0 liceu esta a trabalhar efectiva
mente para 0 bern do Povo de Angola, se a mem6ria nos recorda,
so agora e que a propria Universidade esta voltada para 0 POVQ
de Angola). nao podiamos, portanto. esperar que para 0 preenchi
mente do cargo de Comissarios Provinciais, tivessernos que esperar
por grandes diplomados. Nos nao os tertamos nos proximos dez
anos, nos apostarnos. E evidente que todos os camaradas com
formacao superior hao-de, por exemplo, a nivel da Provincia
dentro de ajuda mutua que e 0 principio revolucionario, ajudar
os carnaradas que assumirem essas responsabilidades. Esta e uma
obrigatoriedade, esta e uma funyao dos camaradas coin formayao
superior,

•,

lismo. Populismo e tambem oportunismo. Mas e claro que para
essas atribuicoes, n6s procurarnos sempre escolber os mais ca
pacitados.
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Portanto, os camaradas que forem eleitos, os camaradas que
brevemente serao nomeados Comissarios Provincials, receberao as
responsabilidades - s6. no interesse de servir as massas populares.
Servir as massas populates, nesta luta todos os militantes amantes
do estudo, militantes do MPLA. poderao servir.

o proprio Governo, nlio e feito com carnaradas s6 com cursos
superiores. Entretanto sera nesta Juta permanentc c nceta luta
das massas mais exploradas sob a direccao do MPLA; e justa
mente maierializando as palavras de ordem do timoneiro da revo
lucao Angolana, Caruarada Presidente Agostinho Neto, que 0
pr6prio povo de Angola e 0 MPLA hac-de superar essas defi
ciencias

oMPLA. durante a guerra, embora tivesse prestado mais aten
'fae a luta de !ibertnc;ao nacional, 0 MPLA durante a guerra nao
dcscurou 0 problema da promocao superior. Por isso e que lutou.
restas, no terreno da lura, e, simultaneamente, foi enviando
Engajou a massa no terreno miJitar, 110 terreno das florestas, no
terrene da luta, e, simultaneamente, foi enviando para fora cama
radas para tirarem cursos superiores. Mas esses camaradas nem
sempre acabaram os cursos. E a luta .da historia e a luta do opri
rn'do (se me permitem a expressao) e aqueles que viveram aqui a
epoca do colonialismo directamente, aqueles camaradas que pas
sararn por escolas. etc., (sao pouquissirnos), e eles pr6prios sabem
que dificilmente chegaram a if a Portugal, dificilmente passaram
naquela Universidade para tirarern curses supcriores. E entao
onde e que vamos encontrar Cornissarios com cursos superiores?

e esta lura foi feita por muitos camponescs, esta luta foi Ieita por
operarios scm formacao superior e com alguns camaradas com
formacao superior. E c importante que todos se unifiquem, todos
se aglutinem, no scntido de os pr6prios intelectuais perfeitamente
formados, revolucionarios, descam as massas, vao e ajudem os
carnaradas com menos formacao. Seria ate pouco inteligente, .e
nada revolucionario que se exigisse. de urn Comissario Provincial.
urn diploma .de urn curso superior, como se diz por ai. Como e
possivel que esses sabedores, como .e possivel que esses camaradas
megal6manos vilo querer que 0 MPLA apresente dezasseis enge
nheiros c doutores Oll de quaJquer outro curso superior, para
dirigir dezasseis provincias?
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Finalmente, a Lei do Poder Popular, e 0 inicio de urn Estado
em que as massas participant clas proprias. E e importante final
mente, neste mecanisme de direito: quando se dA urn direito, se
exige urn dever. Ja vimos que as Comissoes Populares de Bairro
tambem agora adquiriram rnuitas responsabilidades, tremendas res
ponsabilidades .que ultrapassam muito de longe, algumas funcoes
.que ate agora tern sido realizadas por essas Comissoes Populares
:d~ Bairro ou peJas Cornissoes Populares de Povoacao.

Este programa politico tern que ser cumprido, Cumprido
com 0 seguinte principio: .daqui para frente todo 0 acto politico,
todo 0 procedimento de governacao que 010 se encaixe ua Lei.
e urn acto ilegal. Que fique claro: vamos lutar para evitar uma

. serle de ilegalidades, se nao, cria-se um caos em que ninguem pode

Um Comissario Provincial devera estar constantemente a ouvir
opinioes. Um Comssario Provincial devera lutar no sentido de
nao criar aduladores porque os aduladores fazem mal a um Comis
sario Provincial fazem mal a toda a gente e eles podem em
determinadas circunstancias, perigar a propria Revolucao.

Nos falamos, portanto, de toda a problematica politics Iala
mos .do conteudo politico. portanto, a Lei do Poder Popular.
Quer dizer, e uma Lei eminentemente politica, em conclusao.

Urn dos males do antigo regime e urn dos males da burocra
cia, e exactamente a pratica de corrupcao a todos os niveis.
Pena que hoje quando se Ia'a de corrupcao em Angola nao se
tenha chegado a uma 'defini~ao global. nao se tenhain exposto
aspectos concretos porque essa corrupcao se manifesta. Mas a
eorrupcao verif ca-re atraves de uma infinidade de rnatizes, e uma
delas que nos conhecemos, que e 0 mal que esta-Angola conheceu,
e a politica dos bajuladores.

Outras caracteristicas (e esta e suplementar): 0 Comis
sario Provincial (falo muito mais d'e:e do que dos outros
comissarios). vai viver uma situacao de pressao, vai viver num
.meio distanciado de Luanda (e tem que ser assim, porque Angola
nao e so',Luanda efectivamente), e este Comissario Provincial'
tera que ter estofo politico - ideologico para se contrapor, na
Provincia. ao ponto de 'vista que costumam corromper estruturas
revolucionarias.

t
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Agora ha unr outro lado que convem esclarecer, que e 0
iado puramente administrativo. Urn aspecto e a programacao Po
litica, outro aspecto e 0 Iado puramente administrativo.

A Lei preve, que toda a reforma da administracao propria,
mente .dita, so ha-de ser justarnente publica dentro de noventa dias.
o que isto quer dizer? N6s tinhamos antigos governadores de
distrito. pot exe.m):>i.<;"e' ja· nao 0 teremos. nem governadores
de provincia; nos ti:nhamos chefes de posto, ja oao teremos; n6s
tinhamos administradores, que ja nao teremos; n6s tinhamos as
chamadas autarquiasIocais, que ja viremos a ter. E evidente que
a modificacao de -tedo 'este .aparelho a nova concepcao da pr6pria
Camara ·Municipal,..,'teril que obedecer a urn estudo aturado e
profundo que ja , comecou a ser feito, tambem no Ministerio
da Administracao .Interna. E. urn trabalho moroso, extremamente
volumoso e .complexo. Ficamos cJaros de que dentro de noventa
~li!s, vern toda uma reforma .da adrninistracao,

Bstamos a ver que a Lei do Poder Popular tern duas faces:
o lade puramente 'poljtlco, que e este que estamos aqui, a apre
sentar, e 0 lado puramente administrative, so vira publicado daqui
a algum tempo. E evidente que isso vai trazer inquietacoes, e
evidente que isso val trazer problemas. 0 que e que n6s faremos
aos antigos administradores? 0 [ue e que nos faremos aos antigos
funcionarios do aparelho adnunistrativo do Estado? E claro, que
nos estamos num processo de regeneracao, nos estarnos num pro-
. cesso de recuperacao. Aqueles carnaradas que foram administra
dores so por pressao economica, aqueles camaradas que desem
penharam muito brilhanternente 0 seu papel, como Iuncionarios,
'esses camaradas que nao foram Contra 0 MPLA durante a guerra,
e que nunea foram contra 0 MPLA, ate agora, nao ha entraves
para eles; esses camaradas poderao transitar dentro, dos quadros
normais, consoante a reforma determinada. E evidente que quando
ha uma reforma, so ha um problema; M de facto gente que fica It

efectivamente governar; nem 0MPLA, podera governar, porque no
caos nao se pode efectivamente governar. Nesta base, os camaradas
que. vao dirigir doravante, as Comissoes Populares de Bairro, as
,f'...omissoesMunicipals, as Comissoes Provinciais, as Comissoes
'Ountmais, adquirirao no dia das el~i95es. no dia da posse, a res
ponsabilidade de promoverem as massas na gestae dos assuntos
da Na:~o.
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Numa situ~o de guerra como 6 a nossa, a Policia nio tinha
que ficar no Ministerio da Administ~ Inrerna, A Policia e
uma torca que nesta epoca dcsempenha fun~ puramente mill
tares. e e por isso que 0 CPA, nao e uma msti~o dependente
do Ministtrio da Administra~o Intema.' E, t precise que isto
fique muito hem claro, ate para se evitar a ideia de que se vive
urn regime .de terror. E 6 por isso que se procurou introduzir

Parece que estamos a ver que finalmente 0 campo de a~o
de MiniSt:-:_ .da Administracao Interna, e um campo de a~o
tremendameu,e complicado como todos os campos de resto, por
que e 0 campo em que se realiza a transtormacao do Estado,
e 0 Estado de ;:-ansi~o que nos vamos fazer. B evidente que 6
uma coisa que convem ter em conta: fez-se muita pergnnta, e
na pergunta a resposta ficou ja esclarecida.

f

Mas quem perde efectivamente com modificacoes revolucio
nan as, 56 sao aquelas pessoas voltadas para um ponto de vista
<'-¢trograd-o.Terao que aguardar a reforma administrativa. E essa
reforma, a ser pubJicada futuramente, tambem sera mais um.a
vitoria, como a Lei do Poder Popular, uma vit6ria das massas
camponesas e operarias, uma vit6ria dos que trabalham, dos
pequenos burgueses revolucionarios, uma vitoria dos intelectuais
revolucionarios. Nao ha portanto razoes, porque ouve-se muitas
vezes dizer, mas 0 que sera Ieito de nos? N6s quem? Dever-se-ia
perguntar 0 que sera feito do Povo de Angola. que e a pergunta
mais legitima. Em vez de ser 0 que sera de mim administrador,
o que sera feito de mim como director, 0 que sera (eito de mim
como sou presentemente, numa estrutura a pergunta que ele deveria
fazer. v que sera feito das massas populaces de Angola? Sio
coisas diferentes.

r.

tremida, sao -aqueles que tem problemas- no cart6rio do POVe)
de Angola. Todos os actuais funcionarios. da adm.inistra~o. 080
tern que temer nada, porque nao perdem nada, pelo contrario,
tern que ganhar - porque com este processo revolucionario quem
perdeu foi 0 colonialismo. Estamos todos de acordo - com esta
libertacao de Angola; quem perdeu foi 0 imperialismo, que vai
perder totalmente, embora ainda nao tenha perdido completamente,
No terreno militar e possivel, DO terreno politico e economieo
ha-de se ver.
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Os vencirnentos. longe de comecarem a subir como aguias
que sobem, deveriam comecar (!, de facto, a descer, ate que uma
pr6pria producao ate que 0 proprio volume da producao em An
gola determine urn aumento substancial nao s6 teorico mas efectivo
do Dive! .de vida de todos que trabalham E nesta base que n6s
gostariamos de advertir que todos os camaradas que vao participar
nessas Comissoes nao poderao esperar grandes vencimentos. sao
vencimentos bastante modestos, modesto dentro desta luta.

a Policia, num dispositive puramente de guerra, no Ministerio
da Defesa, para dar 0 aspecto, que e real de facto. de que tudo
em aimas e urn processo de luta militar.

Por fim, ha s6 a questao das remuneracoes, a questao dos
vencimentos. Nos tcmo-la assistido. numa experiencia bastante
curiosa. curiosa em termos da nossa propria experlencia. f: muito
faci] gritar-se uma revolucao, Todos nos. quando se trata de uma
grande manifestacao pr6.MPLA. portanto de engrandecimento. de
enriquecimento, de dar Iorca- ao nosso Movimento, nos 0 fazcmos
na maior das facilidades. Quando se trata de grandes marchas,
tarnbem e facil serem rcalizadas. Mas quando comecarnos a pensar
que oomeca a chegar a hora .de diminuir os vencimentos, as coisas
parecem que nao -podem marchar bern. Com isso s6 se quer de
monstrar com este argumento n6s varnos demonstrar a chamada .
contradicao do Poder Popular. :£ uma contradicao importante, esta.
E rambem demonstrar 0 caracter complexo. de tudo 0 que e
uma accao polltica do Governo. to: 0 mesrno carnarada que grita
e que levanta a bandeira, e que diz «viva» 0 MPLA. «viva»
a tudo que ele possa dar «vivas», mas depois diz, «mas... - lam
bern os vcncimentos vao mal». f: evidente que nos compreende
mos tudo iSSQ, compreendemos, mas ha que se comecar a men
talizar, consciencializar, alias, pelo facto seguinte: e que os cama
radas que forem eleitos para as Comissoes Municipals, Provinciais,
Comissoes Populares de Bairro, Comissoes Populares de Povoacao
estes camaradas e como todos os servidores do Estado, tem que
comecar a pensar, que os seus vencimentos nao podem rnarcar uma
grande distancia entre os camaradas engajados mais directa
mente no circulo da producao, Ate porque reparemos bern. numa
altura que n6s estamos a Jutar para se fixar 0 vencimento minimo
nacional, nao parece pois que os vencimentos ienham tendencia
de fugirern, de subirem a essa escala .dos trabalhadores com uma
vertiginosidade Iormidavel.
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A LUT A CONTINUA!

E, finalmente. 0 MPLA pode orgulhar-se, (isto convem escla
recer tendo em conta os nossos proprios condicionamentos, tendo
em conta a nossa propria verdade politica social, etc., etc., e
tendo em conta aquilo que nos vimos de outros paises em termos
de legislacao para fases sernelhantes), 0 MPLA pode orgulhar-se
de ter apresentado uma lei que e de facto uma lei .do Poder
Popular das mais avancadas quando comparadas a outros palses
em fases iguais. Temos aprescntada a Lei.

Fazernos votos que todos nos participemos activamente, para
que agora que tudo esta feito para que 0 Povo exerca e de diversas
formas participe tambern no poder, entao trabalbemos para que
isso - nao Se' redunde num fracasso, porque se redunda num
fracas so, e evidente que as (micas entidades responsabilizadas,
so. poderao ser os camaradas que dirigem, ou as Cornissoes Direc
tivas c mais ninguem, ou entao as Comissoes Sindicais, princi-
palmente, .

E pronto. Daqui para frente esperemos finalmente que a arran
cada comece. Daqui para frente esperemos que finalmente as Pro
vincias possam vir a ter a sua vida adrninistrativa organizada
e oxala que todos saibam respeitar essa mesma legalidade.

Agora. na proxima semaua, (aqui falo mais especificamente,
mais para as Comissoes Directivas), serao empossados os primeiros
Comissarios Provinciais. Agora que esta aprovada a Lei .do Poder
Popular. que esta aprovada a prograrnacao pol.itica do regime.
ja se podem nomear os Comissarios Provincials. 0 Conselho da
Revolucao reune-se na terca-feira, e nesta reuniao efectivamente,
vamos ja Iixar, em termos definitivos, a lista dos prinieiros Co
missarios Provinciais.

• •

1 ,
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,&' ~ 1. 0 poder popular comeca por se manifestar no $ju2dro de luta
de classes e nas sociedades em que a burguesia l: a classe domi
nante; Em casos de insurreicao popular s-. de profunda crise em
que a burguesia perde 0 monop6lio do exercicio do poder politico
au durante uma guerra popular de loriga duracao, existem condi-
coes para 0 aparecimento do poder popular. .

Nestes momentos historicos 0 poder popular surge em certas
regioes ou locais de trabalho.e existe paralelamente ao poder da
.burguesia e em constante luta com ele. Na evolucao politica
dessas sociedades em que a luta de classes se agudiza podem
verificar-se duas situacoes : ou os orgaos atraves d06 quais 0
Povo exerce 0 poder se desenvolvem, alastram e consolidam em'.
todo 0 Pais destruindo a ordem politica dos exploradores e criando
condicoes para a instauracao de urn Estado de Democracia Popular
au os orgaos populares sao esmagados continuando as classes
exploradoras a exercer a sua ditadura.
2. A luta armada de libertacao nacional, iniciada a 4 de Feve

reiro de 1961. possibilitou 0 controlo pelo MPLA de vastas areas
do Pais onde 0 Povo organizado e armado detinha 0 poder e 0
exercia atraves de orgaos proprios, Assim, a luta -de libertacao
nacional que esta na base da independencia a .11 de ~~ovembro•.
garante hoje as condicoes para 0 desenvolvimento e conso1ida~o

..,. do poder popular em todo 0 Pais.

de 5 de Fevereiro

Lei n.O 1/76

CONSELHO DA REVOLUCAO
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3. 0 artigo 3.u da Lei Constitucional garante as massas populares
p. participacao no exercicio do poder politico.

A presente Lei desenvolve 0 principio constitucional arras rete
rido, regulando as formas de organizacao popular e as suas
relacoes com 0 aparelho de E..tado. A aplicacao desta Lei exigira
do MPLA e do nosso Povo um enorme esforco de mobilizacao
e organizacao, pois as dificuldades ~ ultrapassar, na actual fase
de agressao militar estrangeira, sao grandes.

Por outro lado, as lutas de libertacao nacional nas co16nias
portuguesas e a agudizacao da luta de classes em Portugal provo-.
caram uma crise estrutural DO sistema colonial portugues. Estes
Iactos tiveram como consequencia a divisao e desiniegracao das
forcas armadas portuguesas e conduziram a uma indeflni¢o DO
poder.. .

A impossibilidade de exerclcio do monop6lio do poder politico
pela burguesia colonial Iacilitou 0 desenvolvimento das lutas
populares e 0 aparecimento de grandes movimentacoes de massas
nus centros urbanos, especialmeate em Luanda onde o· desen
volvimento das torcas produtivas era maior e onde havia por iS50,
urna classe operaria mais numerosa e consciente,
Esta crise da burguesia colonial e a consequente ineficacia dos

seus instrumentos de repressao, levou os colones a armarern-se
para 0 exercicio de repressao directa. Por Dutro lado, as massas
populares dos bairros suburbanos organizaram-se para 0 exercicio
do poder popular. do poder dos oprimidos, paralelo ao poder
da bucgucsia colonialista. .

Os inieresses desta burguesia e dos monopolies internacionais
passaram entretaato a ser representados pela UPA/FNLA/UNiTA,
assistindo-se entao a uma Ieroz repressao sobre os orgaos, embrio
narios mais reals, de poder popular existentes, como por exemplo
as Comrssocs Populares de Bairro e as Frentes de Kimbo.

Lancando a semente, apoiando e defendendo 0 poder popular
e os orgaos atraves 10:> quais as massas populares expnrmam
dlrectamente a sua vontilde. 0 MPLA mais uma vez se demarcou
ideologicamente das organizacoes pollticas fantoches ex.stentes.
S6 no MPLA 0 Povo explorado encontrou sempre apoio para a
sua luta. Desde a sua fuoda9<io 0 MPLA assumiu fortes respon
sabilidades perante as massas rnais exploradas do nosso Pais.
comprometendo-se no seu Programa a defender sobretudo os
interesses dessas largas camadas da populacao,
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ARTlGO 2.·

(Eoumel1l91o dos orgios de poder popular)

1. Sao orgaos de poder popular :
a) As ComissOes Comunais, nas respectivas Comunas;
b) As Comissoes Municipals, nos respectivos Concelhos;
c) As Comissoes Provinciais, nas respectivas Provincias:
d) .A Assembleia do Povo.

2. sao orgaos de poder popula, nas 'omun~s rurais :
a) As Assembleias Populares de Povoacao:
b) As Comissoes Populares de Povoacao.

3. sao orgios de poder popular nas comunas nrbanas :
a) As Assembleias Populates deBairro;
b) As ComissOes Populares de Bairro.

(Defini~o)

1. Os orgaos de poder popular a ~ue se referem os artigos
seguintes sao aqueles atraves dos quais as massas populares. sob
a orientacao e controlo da sua vanguarda revolucionaria, 0 MPLA.
exercem 0 poder politico.

2. Cabe aos orgaos de poder popular a defesa, consolidacao
e desenvolvimerito das conquistas revolucionarias das massas
populates. em especial dos operarios e dos camponeses.

ARTIGO 1..

CAPiTULO I
Disposiqoes Gerais

A() abrigo da alinea a) do artigo 38,0 da Lei Constitucional e no
uso da faculdade conlerida pela alinea e) do artigo 32.()da mesma
Lei. 0 Conselho. da Revolucao decreta e ell prornulgo 0 seguinte :

Nestes termos,

o Conselho da Revolucao, considera que e chegado 0 momenta
de institucionallzar a real democratizacao das estruturas politicas
e eoonomicas do nosso Pais.
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a) Eleger e demitir a Comissao Popular de Povoacao:
b) Apreciar a ac~o desenvolvida pela Comissao Popular de

Povoacao:
c) Eleger e demitir 0 promotor de saude,

ARTIGO 5.·

(Compct~da)

Cabe a Assemblcia Popular de Povoacao :

(Dcfjni~o e COlDpO!Sj~o)

1. A Assembleia Popular de Povoacao e 0 6rgao atraves do
qual os rcspectivos habitantcs exercem 0 poder popular.

2. A Assernblcia Popular de Povoacao e constituida por todos
os habitantes da povoacao mas apenas os maiores de dezoito
anos terao direito de voto.

ARTICO 4.·

SllBSEC<:A.O I
Da AssembleiaPopular de Povoa~ao

SECC;AO I

Da Organiza~a.o Popular nas Povoa!roes

CAPiTULO II
Dos Orgaos Populares de Base

I. Para OS fins previstos na presente Lei, Angola divide-se em
Provincias..

2. As Provincias dividern-se em Concelhos e estes em Comunas
Urbanas c Comunas Rurais.
3. As Comunas Urbanas dividem-se em Bairros e as Comunas

Rurais em Povoacoes,

(Unidadcs Administrativas)

ARTIGO 3.0
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ARTIGO 8.·

(Competencta)

Cabe a Comissao Popular de Povoacao :
a) Mobi1izar e organizar as massas camponesas para a discus

sao e solucao dos seus problemas mais prementes e
imediatos e para as tarefas de Resistencia e de cons
trucao da Democracia Popular;

b) Assegurar a ligacao com os restantes orgaos de poder
popular. contribuindo deste modo para 0 esforco da
alianca operario-camponesa;

c) Iaspirando-se na justa linha politica do MPLA fazer a
analise da situa~o poJitica em cada momento e definir
as tarefas e as formas de luta a adoptar pelas massas
populares no processo revolucionario, com vista a cons
tru~o de uma sociedade liberta da explora~o do
homem pelo homem;

ARTIOO 7.·

(Defini~o, Composi~o e EJei~o)

1. A Comissao Popular de Povoacao e 0 6rgao representativo
des respectivos habitan tes.

2. A Comissao Popular de Povoacao e constituida por urn
miuimo de cinco e urn maximo de dez membros, eleitos por
votacao directa e publica. em Assembleia Popular de Povoacao
devidamente convocada para 0 efeito.

~. Alem dos membros efectivos da Comissao Popular de Povoa
¢o serao eleitos tres suplentes.

SUBSEC<;AO n
Da Comissao Popular de Povoa~o

.ARTIOO 6.·

(Rennioes)

A Assembleia Popular de Povoacao reune obrigatoriamente
uma vez por mes e sempre que convocada pela Comissao Popular
de Povoacao ou por urn numero minirno de habitantes a definir
em regulamento.

1:; ..
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d) Estudar e adoptar medidas concretas para efectivacao das
directrizes que provenharn dos escaloes superiores de
poder popular;

e) Difundir no seio das massas as ideias correctas de modo
a elevar a sua consciencia politica e a sua participacao
na luta;

f) Combater 0 obscurantismo, 0 tribalismo, 0 regionalismo
e 0 racismo atraves da discussao publica dos conflitos
DO scio do Povo, contribuindo assim para a elevacao
da conscicncia polilica das rnassas campooesas;

g) Combater 0 alcoolismo, a prostituicao, vadiagem, 0 absen
tismo e outras condutas anti-socials:

h) Discutir e aprovar as formas de reorganizacao da vida
social na povoacao:

i) Pronunciar-sc sobre as formas de organizacao da producao
na rcspecuvu povoacao nomeadamente sobrc a rcscrva
de terrenos para culturas colectivas de subsistcncia junto
da rcspectiva povoacao e sobre a aplicacao dos prin
clptos defioidos superiormente a que deve obedecer a
reforma agraria;

j) Desenvolvcr c apoiar formas colectivas de prod ur;:ao;
k) Pronunciar-se sobre a distribuicao de produtos na res

pectiva povoacao. organizando 0 combate a especulacao,
ao acambarcamento, ao contrabando e a sabotagem
economica, em colaboracao com os services competentes
e desenvolvendo 0 controlo pelos camponeses da comer
cializacao dos seus produtos;

l) Pronunciar-se sobre a resolucao de problemas de habitacao,
saude publica. ensino, comunicacoes e transportes, bern
como todos os assuntos de interesse para a melhoria
das condicoes de vida das massas populares na area
da respectiva povoacao:

m) Pronunciar-se sobre as formas de participacao popular
na vigilancia e defesa da respectiva povoacao sob orien
.ta~ das estruturas competentes das FAPLA;

n) iRequerer aos orgaos judiciaries competentes 0 julgamento
de crimes de traicao a luta de libertac;ao praticados na
area da sua [urisdicao ou por individuos nela residentes;

0) Vigiar a actuacao dos services e organismos publicos, res
peitando os limites da enumeracao taxativa que, para
esse tim. constara de decreto;
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(DefJDl~o, CompoIIi~o e EJel~o)

1. A Comissao Popular de Bairro e 0 6rgao representativo d06
respectivos habitantes.

ARTlGO 12.·

SUBSECX;AO II
Da Comissio Popular de Bairro

AIOIGO 11."

(ReuniOes)

A Assembleia Popular de Bairro reune obrigatoriamente uma
vez por rnes e sempre que convocada pela Comissao Popular de
Bairro ou por urn numero minima de habitantes a detinir em
regularnento.

(Cornpet~Dcia)

Cabe a Assernbleia Popular de Bairro eleger e demitir a Cornis
sao Popular.de Bairro.

ARTIGO 10.0

(Defhli\'io e Comp.JSi.;Ao)

1. A Assembleia Popular de Bairro e 0 orgao atraves do qual
os respectivos habitantes exercem 0 poder popular.

2. A Assembleia Popular de Bairro e constituida por todos os
habitantes do bairro mas apenas os maiores de dezoito anos terao
direito de voto.

ARTlVO 9.·

SECCAO II
Da Organiza!rao Popular nos Bainos

SUBSECX::XO [
Da Assembleia Popular de Bairn>

p) Prestar periodicamente contas da sua actividade a Assem
bleia Popular de Povoacaoe a Comissao Comunal;

q) Dar os pareceres que Ihe scjam solicitados peJa Comissao
Comunal;

r) Convocar mensalmente e sempre que neccssario a Assem
bleia Popular de Povoacao.

..
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Q) Mobilizar C organizar as massas populares para a discussao
e solucao dos scus problemas Jr<tis premeuies e imediatos
o para as tarefas de Res.istel\c;iae da Construcao da
Democracia Popular;

b) Asscgurar a ligaciio com os restantcs 6rgaoIS de poder
popular contribuindo deste modo para 0 reforco da
alianca operario-camponesa;

c) Inspirando-se na justa linha politica do MPLA. fazer a
analise da situacao politica em cada momento e definiras tarefas e as Iorrnas de luta a adoptar pelas massas
populares no processo rcvolucionario com vista a cons
tru~ao de uma sociedadc liberta de exploracao do hornem
pelo homem;

d) Estudar e adoptar rncdidas concretas para a efcctivacao
das dircctrizes que provenham dos escaloes superiores
de poder popular.

e) Difundir no seio das massas as ideias corrcctas de modo
a elevar a sua consciencia critica e a sua participacao
na luta;n Combater 0 obscurantismo. o tribalismo, 0 regionalismo
e 0 racismo arraves da discussao publica dos conflitos
no seio do Povo, contribuindo assim para a elevacao
da consciencia politica das massas camponesas:

g) Combater 0 alcoolismo, a prostituicao, a vadiagem, (I absen
tismo e outras condutas anti-sociais;

II) Discutir e aprovar as formas de reorganizacao da vida
social no bairro;

i) Pronunciar-se sobre as formas do abastecimento ao bairro,
organizando 0 combate a especulacao, ao acambarca-

ARnoo 13,·
(Competeucia)

Cabe a Comissao Popular de Bairro :

2. A Comissao Popular de Bairro e constituida por urn mlnimo
de oito e um maximo de doze membros eleitos, por votacao
directa e publica. em Assemblcia Popular de Bairro devidamente
convocada para 0 efeito.
3. Alem dos membros efectivos da Comissao Popular de Bairro

seriio cleitos quatro suplentes.
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A ComissaoComunal e 0 6r~ supenor de poder'popular na
respectiva Comuna.

.ARTIGO 14.·

CAPiTULO III
Dos orgaos Comunais

SEo;AO I
Da Comiaao Comunal

• o

mente, ao contrabando e 11 sabotagem economica, em
colaboracao com Os servlcos competentes;

J) Dinamizar e apoiar cooperativas no respective bairro:
k) Participar na feitura do recenseamento dos habitantes do

bairro, bern como das habitacoes e edificios neles situa
dos e respectivos senhorios e locatarios;

l) Pronunciar-se sobre a resolucao de problemas de habitacao,
saude publica. ensino, comunicacoes e transportes, bern
como todos os assuntos de interesse para a melhoria <las
eondicoes de vida das massas populares na area do res
pectivo bairro;

m) Pronunciar-se sobre as formas de participacao popular na
vigilancia e defesa do respectivo bairro sob orientacao
das estruturas competentes das fAPLA;

n) Requerer aos orgaos judiciaries competentes 0 julgamento
de crimes de trai~o a luta de libertacao praticados na
area da sua jurisdi~o ou pOI individuos nela residentes;

0) Vigiar a actuacao dos services e organismos publicos, res
peitando os limites de enumeracao taxativa que. para
esse fim, constara de decreto:

p) Prestar periodicamente contas da sua actividade a Assem
bleia Popular de Bairro e a Comissao Comunal;

q) Dar os pareceres que Ihe sejam solicitados pela Comissao
Comunal;

r) Convocar mensalmente e sempre que necessario a Assem
bleia Popular de Bairro,

. (
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a) Dinamizar e apolar as forrnas colectivas de producao bem
como organizacoes do consolidacao da alianca operaria
-camponcsa de modo a garaatir 0 elective controlo dos
trabalhadores em todas as unrdades economicas;

b) Dinamizar a mobilizacao e organizacao das massas popu.
lares para as tarefas de Resistencia;

c) Desennvolver a solidariedade de todos os trabalhadorcs
da comuna atraves do apoio as suas justas Iutas contra
a exploracao:

d) Discutir e aprovar as formas de participacao popular na
vigilancia e defesa da respectiva comuna, sob orientacao
das estruturas competentes das 'FAPLA;

e) Discutir e proper a Comissao Municipal as formas de
integracao de comuna no plano e no orcamcato pro
vinciais;

f) Resolver os oonflitos que possam surgir entre os varies
orgaos de poder popular na respectiva comuna:

g) Pronunciar-se sobre todos os assuntos de exclusivo interesse
da comuna nomeadamente sobre a dinamjza~o e apoio
as oooperativas de produ~o e. CODSumo.0 oomba.te a
especulaeao e acambarcamento, 0 abastecimento em
beltS esseaciais, 0 eombate ao analfabetismo e a doenca
eo oombate para a elimina~o de males socials;

h) 'Vigiar e oontrolar a aq:iio das empresas, services e outros
organlsmos publioos cuja dir~ e gestao seja atri-

ARTIGO 16.'

(I'\tribuiwes e Compet@ncia)

1. A Comissao Comunal assegura a resolucao dos problemas
dos habitantes da comuna, atravcs da coordenacao da accao <los
6rgiios de poder popular da a rea da sua jurisdicao,

2. Cabe em especial a Ccmissao Comunal :

ARTIGO IS.'

CompO!ii~o 4) Elei~o)

1. A Comissao Comunal e constituida por quinze membros
eleitos, por votacao publica, pclas Comissoes Populares de Base,
em reuniao plena ria devidamente convocada para 0 efeito.

2. Alem dos quinze membros cfectivos da Comissao Comunal
serao eleitos quinze suplentes,
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ARTIGO 18."

(Competencia)

1. 0 Comissario da Comuna executa, na respectiva cornuna, a
linha politica definda pelo MPLA e as directrizes dimanadas da
Assembleia do POV(Je do Governo.
2. Cabe em especial ao Comissario de Comuna :

a) Dirigir os services administrativos comunais bem como as
empresas, services e organismos publicos cuja gestio

ARTIGO 17.0

(Nomeal;Ao)

o Comissario da Comuna e nomeado pelo Ministro da Adrni
nistracao {merna, sob proposta da respectiva Comissao Direcuva
do MPLA, e depende hierarquicamente do Comissario Municipal.

SECCAO II
Do Comissario de Comuna

buida nos term os do n.O .2. do artigo 55.°. a fim de
assegurar a exeeucao' das deliberacoes dos orgaos de
poder popular da respectiva comuns e a aplicacao do
Plano Nacional;

i) Fiscahzar a execucao das deliberacoes .das Comissoes Muni
cipal e Prov incial;

j) Fiscalizar a actividade do Ccmissario da Comuna e proper
ao Ministerio da Admin.stracao Interaa a sua subsu
tuicao;

k) Fiscalizar .a actuacao e metodos de trabalho dos funciona
rios publicos e proper a Comissao Municipal que se
pronuncie sobre a substiruicao dos Iuncionarios que
lenham uma pratica anti-popular;

l) Dar os pareceres que lhe sejam solicitados pelo Comissarlo
da Comuna e pelas Comissoes Municipal e Provincial;

m) Convocar mensalmente e sempre que necessario a reuniao
plenaria das Comissoes Populares de base da respec
tiva Comuna;

n) Organizar anualmente 0 processo eleitoral para as Comis
soes Populares de base e dar posse aos membros eleuos.
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(Defini\'Ao)
A Comissao Municipal e 0 orgao superior de poder popular

no respectivo concelho.

ARTIGO 21.·

CAPiTULO IV
Dos orgaos Municipais

SECCAO I
Da Comizsiio Municipal

ARTIGO 20.•

(Resolu\'Ao de Conflitos)

.E da competencia da Comissao Municipal a resolucao dos
conflitos que possam surgir entre a Comissao Comunal eo Comis
.sario da respectiva Cornuna.

2. 0 Adjunto do Comissario de Comuna e norneado pelo
Ministro da Administracao lnterna, sob proposta da respectiva
Comissao Directiva do MPLA.

I. 0 Comissario de Comuna pedcra ser assessorado par um
adjuuto que exercera as fun90es q\Je por aquele lhe forem dele
gadas c o substituira nas suas faltas c impedimcntos.

ARTIGO 19."

(Adjunto do Comissarlc)

venha a ser transferida 'para OS orgaos da administracao
local;

. b) Assegurar 0 cumprimento das leis e a proteccao aos cida
daos:

c) Preslar contas cia sua actividade a Comissao Comunal e
informa-la sobrc a actividade do Comissario Municipal.
do Comissario Provincial c do Govcrno;

d) Presidir as reunioes da Comissao Comunal e assegurar a
cxccucao das suas deliberacoes,
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a} Participar na elaboracao e controlar a execucao do plano
e do orcamento provincials, a fim de garantir que 0
concelho contribua, para a construcao de uma economia
de resistencia;

b) Deliberar sobre todos os assuntos de exclusivo interesse para
o concelho, nomeadamente sob..e a organizacao da pro
ducao, a disjribuicao de produtos, a criacao de reservas
estrategicas de bens essenciais, a criacao de equipamentos
sociais, os transportes municipais, a politica de habitacao
e a reparticao racional dos meios materiais e tecnicos,
com 0 objectivo de desenvolver a agricultura, a pequena
industria local. 0 artesanato e de melhorar progressi
varnente as condicoes de vida da populacao:

c) Vigiar e controlar a accao das empresas, services e cutros
organismos publicos cuja direccao e gestae scja atri
buida nos terrnos do n.? 2. do artigo 55.°. a Iim de
assegurar a exccucao das deliberacoes dos orgdoS de
poder popular do respective concelho e a aplicacao do
Plano Nacional;

d) Sob a orientacao das estruturas competentes das FAPLA
.organizar as formas de participacao popular na vigilancia
e defesa do respective concelho:

ARTIGI) 23.·

(Atribui~es e Competeucia)

1. A Comissao Municipal assegura a democratizacao das estru
turas politicas e economicas do concelho e a transformacao deste
numa base de resister.cia popular.

2. Cabo em especial a Comissao Municipal :

2: Alem dos quinze membros efectivos da Comissao Municipal
. serao elcitos dez suplentes.

ARnGO 22.0

(Composi~o e Elei~o)

1. A Comissao Municipal c. constituida por quinze membros
cleitos, por votacao publica, pelas Cornissoes Comunais do res
pectivo concelho em reuniao plenaria devidamente convocada
para 0 efeito.
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ARTIOO 25.•

(CompetfDcla)

1. 0 Comissario Municipal executa no respective concelho a
Jinha politica definida pelo MPLA e as directrizes dimanadas da
Assembleia do Povo e do Governo.

2. Cabe em especial ao Comissario Municipal :

a) tDi.q&4; os services administrativos do concelho bem como
as empresas, services e outros organismos publicos cuja

ARTIOO 24.·

\Nomea~o)

o Comissario Municipr ' e nomeado pelo Ministro da Adrninis
tra'rlio Interna sob proposta da respectiva Comissao Directiva do
MPLA e depende hierarquicamente do Comissario Provincial.

SE~AO II
Do Comissario Municipal

e) Coordenar a actuacao dos 6rgaos de poder popular no
combate ao analfabetismo, a doenca e para a elimi
nacao de males sociais;

f) Discutir e aprovar as formas de apoio as populacoes atin
gidas pela guerra;

g) Resolver os conflitos que possam surgir entre as varias
Comissoes Comunais do respectivo concelho, bem COntO
os conflitos entre cada Comissao Comunal e 0 Comis
sario da respectiva Comuna;

h) IF:iscalizara actuacao e metodos de trabaJho dos Iunciona
lIOS publicos, bern como discutir as propostas de subs
titui¢Q dos mesmos apresentadas pelas Comissoes Co
munais, propoodo ao Comissario Municipal se 0 consi
derarem conveniente, a sua transferencia ou apuramerno
da sua respcnsabilidade disciplinar;

1) Dar os pareceres que Ihe sejam solicitados pelo Comissarjo
Municipal e pela Comissao Provincial;

f) Convocar mensalmente e sempre que necessario a reuniao
plenaria das Cornissoes Comunais;

k) Organizar anualmente 0 processo eleitoral para as Comrs
soes Comunais e dar posse aos. membros eleitos.
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E da competencia da Comissao Provincial a resolucao des
conflitos que possam surgir entre a Comissao Municipal e 10
Comissario Municipal.

ARTIGO 27.•

(Resolu~o de Conflitos)

1. 0 Comissario Municipal podera ser assessorado ;')~ urn
adjunto que exercera as fun~Oes que por ele lhe forem delcgadas
e 0 substiruira nas suas faltas e impedimentos,
2. 0 Adjunto do Comissario Municipal e nomeado pelo Minis

tro da Administracao Interna, sob proposta da respectiva Comissao
Directiva do MPLA.

ARTIGO 26.·

(Adjunto do Comissario)

gestae venha a set transferida para lOS orgaos de admi
nistracao local;

b) Assegurar 10 cumprimento das leis e a proteccao dos cida
daos;

c) Dinamizar a ligacao entre a administracao publica e as
varias instituicoes do respective concelho, nomeada
mente as forcas armadas e as organizacoes economicas,
sociais e culturais; ,

d) Submeter a apreciacao da Comissao Municipal todos os
projectos governamentais referidos na alinea b) de n.O 2.
do artigo 23.°;

e) Presidir as reuni5es da Comissao Municipal e assegurar a
cxecucao das suas deliberacoes;

f) Prestsr contas da sua actividade a Comissao Municipal
e informa-la sobre a aotividade de Comissario Provin
cial e do Govemo;

g) Elaborar os projectos de reestruturacao da administra
~o publica no respective concelho, submete-los a apro
vacao da Comissao Municipal e participar na elaboracao
em conjunto com 10 Comissario Provincial de projecto
provincial;

h) Convocar mensalmente e sempre que necessario a reuniao
plenaria dos Comissarios das Comunas.

·\
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ARTIGO 30.

(Atribui~es e COD1pe(~ncia)

1. A comissao provincial assegura 0 processo de transforrna
<,il{) <las estruturas ·do poder colonial e tradicional, atraves da
coordenacao da accao dos orgaos de poder popular da provincia.
, 2. Cabe a comissao provincial pronunciar-se sobre todos os
a,:>untl(l;'; de exclusivo interesse da provincia. designadamente os
relatives a organlzacao da producao e distribuicao dos produtos,
as comunicacoes provinciais, ao equipamento social. aos trans
portes e de urn modo gcral, a organizacao da resistencia e a cons
trucao da base material e tecnica de uma econornia planificada.
3. Cabe em especial a comissao provincial:

a) Discutir e propor 0 plano e os orcamentos provincials que
sao parte integrante do Plano Nacional e do orcamento
geral do Estado, respectivamente:

,l.RTIUO 29."

(Composicao e elci\iio)

1. A Comissao Provincial e constituida por vinte membros
eleitos, por votadlo publica, pelas Comissoes Municipals da
rcspcctiva provincia em reuniao plenaria devidamente convocada
para 0 efeito.

\ .
2. Alem dos vinte membros efectivos da comissao provincial

seriio eleitos dcz suplentes.

A Comissao Provincial c o orgao superior de poder popular
na respectiva Provincia.

(I>efini~o)

ARTlUO 2~.'·

SEC<;AO I

Da Comissao Provincial

C.APiTOLO V
Dos orgaos Provinciais
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h) Discutir e propor as formas de apoio Iogistico da provincia
as FAPLA~

c) Discutir e prop or as formas de participaeao popular na
vigilancia e defesa da respectiva provincia, sob' a orien
ta~aocas estruturas competentes das ,FAPLA;

d) Vigiar 0 cumprimento das medidas tomadas pelo Governo
no que respeita ao apoio as populacoes atingidas pela
guerra;

e) Estabelecer as medidas concretas de combate para a elimi
nacao de males socials de acordo com as directrizes
definidas pelo orgao de esealao superior;

f} Estabelecer as rnedidas concretes de combate ao analfa
betismo e a doenca de acordo com as directrizes deli
nidas pelo orgao de escalao superior;

g) Resolver os conflitos que possam surgir entre as varias
comissoes municipais da respectiva provincia bern como
os conflitos entre carla comissao municipal e 0 comis
sario municipal do respective concelho;

h) Vigiar a accao <lasempresas, services e outros organismos
publicos cuja direccao e gestae lhes seja atribuida nos
termos do D.O 2 do artigo 55,0 por forma a garantir a
execucao das deliberacoes dos orgiios de poder popular
da respectiva provincia e a aplicacao do Plano Nacional;

i) Vigiar a accao dos meios de comunicacao social, bern como
da actividade editorial, por forma a garantir a difusao
de uma unformaciio que sirva os interesses das massas
operarias e camponesas e que contribua para a elevacao
da sua consciencia politica, de acordo rom as directrizes
dirnanadas do Comite Central do MPLA e da assembleia
do Povo;

j) Fiscalizar a actividade do comissario provincial e proper
a assembleia do povo a sua substitui~o quando a sua
pratica for comprovadamente anti-popular;

k) Dar os pareceres que Ihe sejam solicitados pelo comissario
provincial bem como. directamente, pela assembleia
do povo ou pelo Governo;

[) Elaborar 0 seu regimeato e nomear os membros dos seus
gabinetes de apoio;
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ARTIGO 33,.

(Nomea~o e dependaocla)

o Comissario Provincial e nomeado nos termos da altnea e) do
artigo 38.0 da Lei Constitucional e depende hierarquicamente do
Ministro da Administracao Interne,

ARTIGO 32,

(Atribui\.'oes til rela~es flmcionais)

1. 0 Comissario Provincial executa na respectiva provincia, a
Iinha politica definida pelo Comito Central do MPLA e as directri
zes dimanadas da Assembleia do Povo e do Governo, por forma
a cfcctivar a dcscentralizacao politica e economica prevista no
.artigo 47." da Lei Constitucional.

2. 0 Comissario Provincial estabelece a ligas:ao entre os orgavs
de poder popular provincials e 0 Conselho da Revolucao e 0
Governo, devendo na sua actuaeao respeitar a dupla direccao dos
orgaos centrals e dos orgaos locals,

SEq:AO II
Do Comissario Provincial

(Decr~tos IProvinciais)

1. A funcao legislativa a que se refere 0 artigo 49,0 da Lei Cons
titucional sera exercida pela Comissao Provincial POI' Decreto Pro
vincial.

2. Os Decretos Provinciais nao poderao oontrariar qualquer
preceito contido na Lei e consideram-se ratificados se, nos quiaze
dias posreriores ,3. sua publicacao, ,nao forem impugnados pela
Assembleia do Povo.

3. 0 Governo podera, nos termos do numero anterior, impugnar
os Decretos Provincials que respeitem a materias nele delegadas
de acordo com 0 artigo 42,0 da Lei Constltucional.

ARTIGO 31.·

m) Convocar trimestralmente e sempre que necessario a
reuniao plenaria das comissbes municipais da respec
tiva provincia;

n) Organizar anuaJmente 0 processo eleitoral para as comis
soes municipals e dar posse aos membros eleitos,
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E da competencia da Assembleiado Povo a resol~o dos confli
los que possam surgir entre a Comissao Provincial e 0Oomissano
Provincial e que cao possam ser resolvidos com base no princlpio
da critica.e auto-critica.

(Resolu~o de cooflitos)

ARnGO 3$.<>

a) Presidir as reunioes da Comissao Provincial e assegurar
a exccucao das suas deliberacoes:

b) Ccv.denar as ligacoes entre os services centrals e os seus
orgaos regionais e locais; .

c) Dinamizar a liga~o entre a administracao publica e as
varias instituicoes da respectiva provincia, nomeada
mente as forcas armadas e as organizacoes economicas,
socials e culturais; ,

d) Assegurar 0 cumprimento das leis e a proteccao dos cida
daos nacionais e estrangeiros;

e) Elaborar com os Comissarios Municipais. OS projectos de
reestruturacao da administracao publica. na respectiva
provincia, submete-los a aprovacao da Comissao Pro
vincial e, posteriormente, do Governo;

f) Submeter a aprovacao <fa Comissao Provincial todos os
projectos governamentais relatives as materias referidas
no n.O 2, do artigo 30.°;

g) Prestar contas da sua actividade a Comissao Provincial e
iuforma-Ia sobre a actividade .do Governo e do Conse
Iho da Revolucao:

h) Convocar mensalmente e sempre que necessario a reuniao
plenaria <los Comissarios Municipais.

I. Cabe ao Comissario Provincial dirigir a accao das empresas,
services e outros organismos publicos da sua jurisdicao com vista
a transformar cada provincia numa : base de resistencia popular.

2. Cabe em especial ao Cornissario Provincial :

(CompeUncla)

ARTIGO 34.·
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ARTIOO 38.0

(Suspenslo de delibenl~Oes)

1. Os actos e deliberacoes dos orgaos inferiores podem ser
suspensos pelos orgaos superiores.

2. Da deliberacao tomada nos termos do numero anterior havera
recurso obrigatorio sem efeito suspensivo para 0 orgao imediata
mente superior.

3. Da decisao do recurso a que se refere 0 numero 2 cabe
recurso facultative sem efeito suspensive, para 0 6rgio do esealao
in+diatamente superior.

(Sib"1emude podcr)

Todos os orgaos de poder popular deverao aplicar rigorosa
mente as seguintes regras :

a) Livre discussao:
b) Subordinacao da minoria Ii maiona, devendo todas as

deliberacoes ser cumpridas mesmo pela minoria discor
dante;

c) Subordinacao dos escalocs inferiores aos escaloes supe
riores;

d) Direccao colectiva e responsabilidade individual;
e) Critica e auto-critica do trabalho e do comportarnento.

SECC;AO I
Do centralismo democrcitico

CAP(TULO VI
Disposigiies Comuns

ARTIGO 37."

ARTIGO 36 .e

(Adjunto de comlssarto)

I. 0 Comissario Provincial podera scr assessorado por urn
Adjunto que exercera as fun90CSque por ele the forem delegadas
CO substituira nas suas faltas e irnpedimentos.

2. 0 Adjunto do Comissario Provincial e nomeado pelo Con
sclho da Revolucao sob indicacao do Bureau Politico do MPLA.
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ARTIGO 41.'
(Re~iOes de presfa~o de cootas)

1. As comissoes previstas na presente lei prestam contas da sua
actividade :

a) Nas reunioes que devem realizar, de acordo com 0 disposto
nos artigos 8.°, 13.·, 16.°, 23.°, e 30.· com os orgaos de
poder popular que as elegeram;

ARl'lGQ 40.°
(Presta~o de iDforma~Oes e esctarectmeutes)

1. Os orgaos dos escaloes superiores deverao prestar todas as
informacoes e esc1arecimentos que Ihes sejam solicitados pelos
orgaos dos escaloes ~mcdiatamente inferiores.
2. Os orgaos dos escaloes inferiores deverao prestar todas as

informacoes c esclarecimentos que lhes sejam solicitados peJos
orgaos dos escaloes imediatamente superiores.
3. As inforrnacoes e esclarecimentos a que se referem os numeros

anteriores deverao ser prestados no pram de quinze dias a contar
da data da rccepcao do pedido de informacao ou esclarecimenro.
4. 0 disposto nos numeros anteniores nao se aplica as materias

rclativas a segredos de Estado ou que afectam a seguranca nacional.

<

2. sao nulas e de nenhum efeito as deliberacoes que contrariern
o disposto no numero anterior.

ARTIGO 39.'
(Obrigatoriedadede eoesulta)

1.Todos os orgaos dos esca16es superiores consultarao obriga
toriamente 05 orgaos de escalao Imediatamente inferior quando
devam deliberar sobre os principios gerais a que obedecerao :

a) A reforma agraria e a organizaeao da producao e distri
buicao de bens essenciais a resistencia e a melhoria das

. condicoes de vida das massas populares;
b) 0 Plano Naoional; .
c) As Iormas de participacao popular na vigilancia e defesa

do respective territorio;

" ...~ao poderao contudo ser suspensos os actos ou deliberacoes
de exclusive interesse da area da jurisdicao do 6rgio em causa
a que MO afectem a conferencia atribuida a outros locals do poder
de Estado.

,

-J
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ARTIOD 42:'

(Assuntos a tratar nas reunides de prL'!>til~iiode comas)

J. Nn~ reunifies de prestacao de contas a que se refere 0 artigo
anteiior dcverao obrigatoriamente os membros das comi. ks
prcscntes :

a) Fazer exposicao sucinta sobre as suas actividades e as
actividades da comissao a que pertencam:

b) Prestar esclarecimento sobrc a forma como foram resolvi
dos 0,$ problemas aprcscntados pelos 6rgaos dos cscatoes
inferiores. bern como as razoes que determinaram 0
modo de resolucao desses problemas;

c) Explicar quais as razocs determinantcs da impcssibilidade
de resolucao, a curto ou medic prazo, de alguns preble
mas apresentados pelos orgiios dos cscaloes inferiorcs;

d) Transmair as criticas e as sugestoes feitas pelas massas
populares atraves das suas assembleias;

e) Transmitir as directrizes dimanadas dos orgaos dos esca-
10es superiores.

2-.Nas reunioes de prestacao de cootas qualquer membro dos
orgaos de poder popular. podera exigir explicacoes imediatas sobre
os actos c deliberacoes dos orgaos presentes, a fim de as transmi
tir quer aos orgaos .dos escaloes inferiores, designadamente as
assembleias de base, quer aos 6rgiios dos escaloes superiorcs.

b) Nas reuruocs que devem realizar, de acordo com 0 dis
posto nos artigos 16.°, 23.· e 30.° com 0 6rgao do escalao
imediatamente superior.

2. 0.'. mernbros das coruissoes provincials deverao, trimestral
mente participar nas reunioes previstas nos artigos 16." e 23.°.

3. Os ,membros das comissoes municipals deverao trimestral
mente participar nas reunifies prcvistas nos artigos S." ou 13." e ](i:'.
4. Os rnembrcs das comissoes comunais, dcverao trimcstral

mente participar nas reunifies previstas nos artigos 8.° e 13.·.
5. A distribuicao de reunifies dos rnembros das comissocs a

que $.C referem os n." 2, 3 e 4 deste artigo sera elaborada oela
comissao a que pertcncern, respeitando sempre 0 princlpio de que
cada mernbro devera obrigatoriarucnte participar nas reunioes a
rcalizar com os orgaos de base a que originariamcntc pcrtcncia.
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4. As candidaturas a que se refere 0 numero anterior serao pre
sentadas na reuniao eleitoral mediante leitura publica da .!dibe
ra~o do 6rgiio proponente.
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ARTIGO 44."

(Processo eleitoral)

1. Os membros <las comissoes previstas na presente lei sao eleitos
pelo periodo de dois anos, sendo, no entanto, 0 seu mandato
revogavel a todo 0 tempo pelos orgaos que os elegeram.
2. As candidaturas a membros serao apresentadas individual

mente. sendo elcitos os candidates que obtiverem, por ordem
decrescente, maier numero de votos dos cidadaos presentes na
rcuniao eleitoral.

3. As candidaturas a membros das oomissoes populares de base
so poderao ser apresentadas por comissoes eleitorais constituid- -,
em cada escalao por :

a) Comites de A~o do MPLA;
'b) UNTA;
c) IMPLA;
d) OMA.

SECCAO II
Das comissdes

ARTIGO 43.0

(Aetas das reuniOes de presta~o de eontas)

J. Das reunioes de prestacao de contas devera ser sempre lavrada
acta da qual deverao constar as presences e as ausencias e suas
just.ficacoes,

2. A comissao provincial devcra elaborar urn resumo das aetas
das reunioes referidas no numero anterior, que fara dtundir
atraves dos orgaos de cornunicacao social, a fim de que as .nassas
populares ton.em conhecimento das actividades dos seus repre
sentantes. .

3. Scrao ainda difundidas nos tcrrnos do numero anterior as
criticas aprovadas nas reunioes de prestacao de contas, desde que
dcv t.:::mente comprovadas.
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4. A assembleia popular de base podera, cinco anos apos a
pratica dos actos referidos no numero anterior declarar os seus
autores politicamente reabilitados e aprovar a cessacao da sua
incapacidade eleitoral.

3. Nao sao elegiveis para qualqucr comissao prevista na pre
sentc lei:

a) Os que tenham cometido crimes contra 0 povo angolano
ou contra a luta de libertaeao;

b) Os que de qualqucr modo teaham colaborado em organi
zacoes Iascistas, designadamente com a Pide/DGS, PIM
~GAP-GEr. Legiao Portuguesa, A~o Nacional Popular.
Uniao Nacional, OPV>DCA,IFiRA, ESINA, UPA/FNLA,
UNIT A, FLEe. c os agentes conscientes de prograrnas
radiofonicos colaboracionistas;

c) Os que utilizarn a forca de trabalho alheia com rim lucra
tivos;

d) Os oomprovadamente envolvidos em actos de corrupcao,
contrabando, sabotagem econ6mica, especulacao e acam
barcamento;

e) Os que defendam ou pratiquem 0 racismo, 0 tribalismo e
o rcgionalismo;

f) Os ociosos e os vadios;
g) Os interditos ou inabilitados por sentence transitada em

julgado.

1. sao elegiveis para as comissoes populares de base OS cidadaos
angolanos maiores de dezoieo anos.

2. sao elegiveis :

a) Para a comissao comunal, os membros das comissoes popu
lares de base da respectiva comuna;

b) Para a comissao municipal, os membros das comissoes
comunais do respective concclho:

c) Para a comissao provincial, os mcmbros das comissoes
municipals da respectiva provincia.

(Capacidade emtoral passlva)
ARTIGO 4S.6
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ARTIGO 47.·

(Revoga~o do mandato)

L 0 mandato de quaJquer membro das comissoes previstas na
presente lei podera ser revogado a todo 0 tempo pela maioria sim
ples dos votos dos cidadaos prcsentes na reuniao de revogacao de.
mandato.

2. Perdera 0 seu mandate 0 membro de qualquer comissao que:

a) Nao compareca a tres reunioes consecutivas sent motivo
justificado ou de dez faltas interpoladas e niio justifica
das;

b) Se ausente para parte incerta por periodo superior a
novcnta dias;

c) Incorra em qualquer das sjtua~s previstas no n.O 3 do
artigo 45.°;

d) Que adquira qualquer das qualidades referidas no D.O 5 do
artigo 45.·~

e) Pratique quaisquer outros actos que 0 tomam Indigno
<fa qualidade de membro de urn 6rgio de poder popular.

3. A proposta de revoga~o do mandate podera ser subscrita :

a) Pela comissao a que pertence 0 impugnado:

(Supleutes)

J. Serao membros suplentcs das comissoes previstas na presente
lei O.S candidates que .tiverem'obtido maior numero de votos dos
cidadaos presentes na reuniao eleitoral, imediatamente apes os
membros efcctivos da respectiva comissao,
2. A integracao dos suplentes nas comissoes far-se-a por ordem

decrescente do numero de votos obtidos na elcicao.

ARTIGO 46.0

5. Nao sao tarnbem elegiveis :

a) Os comissarios - de comuna, municipals e provincials.
enquanto prestarem service activo;

b) Os magistrados judiciais e do Ministerio Publico, enquanto
prestarem service activo.
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1. As comissoes previstas na presente lei terao uma reuniao
obrigatoria ordinaria, uma vez por semana e tantas as extraordi
narias quantas as necessarias,
2. As comissoes poderao reunir validamente quando estiver

presente a maioria dos seus membros.
3. As deliberacoes das comissoes serao tomadas pela maioria

simples dos votos dos membros presentes.

ARTIGO 49.0

(Reuoii)es das comiss6es)

I. Os membros das comissoes previstas na presente lei poderao
rcnunciar aos seus mandates, .
2. A renuncia devcra ser declarada por escrito e devidamente

rundamentada.

AR1'lGO 48.·

(RcDuocia do mandato)

b) Por, pelo menos, cinquenta eleitores relativamente a mem
bros das comissoes populares de base;

c) Por. polo menos, urn terce dos membros dos orgaos que
os elegeram relativamentc aos membros das comissoes
comunais, municipais ou provincia is.

4. A comissao a que pertence 0 impugnado devera no prazo de
quarcnta e oito horas, apos a recepcao do pedido de revogacao
ou da delibcracao a que sc refere a alinea a) do numero anterior
dar conhecimento da proposta de rcvogacao ao interessado, 0 qual
podera alegar em sua defesa 0 que considerar conveniente bern
como aprcscntar provas em seu favor.

5. A comissao referida no numero anterior devcra convocar, no
prazo de quinze <lias a assemblcia popular de base ou a rcuniao
plenaria dos 6rgaos que elegeram 0 impugnado, a fim de so pro
nunciar sobre a proposta de revogacao.
6. No caso da aprovacao da proposta de revogacao do mandate

de urn mcmbro de; uma comissao, proceder-se-a a sua substirui
~() ncssa comissao de acordo com 0 disposto no n." 2 do arti
go 46.°.

7. A violacao do disposto nos numeros anteriores implica a
nulidadc de, rcspectivamente, a proposta, a revogadio do mandate
ou a substituicao do membro da comissao.
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ARTIGO 53••

(Reunl6es com cs cidadiios)

O~ membros <las comissoes reservarao obrlgatoriamente pelo
menos urn dia uti! por semana para atender OS cidadaos que indi
vidualmente os queiram contactar,

1. Nenhum membro das comissoes podera sec prejudicado na
sua colocacao ou emprego permanente por virtude do exercicio do
seu mandato.

2. A qualidade de membro de qualquer comissao e incompativel
com 0 exercicio das fUD~OeSde membro de outras comissoes pre
vistas na presente lei.
3. As fun95es de membro das comissoes oomunais. municipais

e provincia is sao remuneradas quando exercidas em regime de
exclusividade,

4. As remuneracoes e 0 regime de exclusividade a que se refere
o numero anterior serao fixadas por decreto do Govemo,

ARTIGO 52.0

(Estatuto d08membros das comissOes)

Os membros das oomissoes poderao solicitar a quaisquer enti
dades publicas ou privadas, todas as intormacoes de que carecam
para 0 exercicio das suas fun~oes. excepto sobre materia relativa
a segredos de Es.ado ou que afcctem a seguranca nacional,(

,t

ARTIGO 51.0

As cornissoes poderao organizar OS gabiaetes e grupos de apoio
permanentes ou eventuais, de que necessitem para 0 exercicio das
suas atribuicocs.

ARTlOO 50.0

(Gabinetcs e gi-oposde apoio)

4. Das reunioes das comissoes devera sempre que possivel, ser
lavrada acta. da qual eonstarao obrigatoriamente as presences.
as ausencias e suas [ustificacoes c as declaracoes de voto.
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ARTIGO S7.O

(CoDStitui\ilo progressiva dOlllorgAos de poder popular)

1. Os orgaos de poder popular serao constituidos a medida que
estejam criadas as condicoes objectivas e subjectivas para 0 real
exercicio do poder politico pelos referidos orgaos,

ARTlGO S6.o

(Do Cooselbo da Revolu~o)

As competencias atribuidas nesta lei a assembleia do povo sao
exercidas, nos termos do artigo 35.0 da Lei Constitucional pelo
Conselho da Revolucao,

ARTIGO 55.·

(Rela~es com os orp08 administrativ08 centrals)

1. Aos ministerios cabe apolar, directamente ou atravcs dos
services delcs dependentes, a accao dos orgaos de poder popular.
fornecendo as varias unidades administrativas os meios niareriais
e tecnicos necessaries ao desenvolvirnento, a resistencia 0 a demo
crat.zacao das cstruturas regionais e locals. de acordo com a linha
politica do MPLA e com as directrizes fixadas no Plano Nacional.

2. Cabe ao Conselho de Ministros deliberar sobre a progres
siva transfercncia para os orgaos de administracao local das uni
dades de producao e services cuja direccao e gestae lhes devera
ser atribuida nos termos da prcsente lei.
3. A direccao e gestae. pelos orgaos de adrninistracao local das

unidades de producao e services referidos no numcro anterior
nao exigern estas a cumprir as direotrizes gerais dimanadas dos
ministerios ou dos competentes organismos centrals.

As provincias, concelhos, comunas. povoacoes e bairros, man
tern arc publicacao de Iegislacao em contrario, os limites geogra
ficos que correspondem, rcspectivamente, aos antigos distritos.
concelbos ou circunscricoes, postos adrninistrativos, regedorias e
bairros.

ARTlGO 54.o

(Limites geogrificos das unidades administrativas]

CAPiTULO VII
Disposi~ies finais e transitorias

ARQUIV
O L

. L
ARA



63

ARTIGO 6',0

(Vigencia)

Esta lei>entra imediatamente em vigor,
Vista e aprovada pelo Conselho da Revolucao.
Promulgado em 5de Fevereiro de 1976.
Publique-se.
o Presidente da Republica. ANroNIO AGOSTINHO NETO.

ARTlOO 60.•

(Revoga~o)

Fica revogada toda a legislacao que contra ria 0 .disposto aa
presente lei.

ARTlGO 59.·

(lnterpreta~o e ilKegra~o de lacunas)

As duvidas q~e se suscitarem na aplicacao.da presente lei serao
resolvidas por despacho do Ministro da Administracao Interna.

ARTlOO 58."

(Refonna administrativa)

1. As atribuicoes burocraticas dos orgaos de administracao local
actualrnente existentes passarao a ser exercidas, nos terrnos do
artigo anterior. na area da rcspectiva unidade administrativa, pelo
comissario.

2. Devera ser publicado. no prazo de noventa dias contados a
partir da data da entrada em vigor da presente lei. a reforma dos
services e organismos dependentes do Ministerio da Administracao
Interna.

3. Enquauto nao for reestruturada a organizacao e funciana
mento dos services referidos no numero anterior. continuarao estes
a regcr-se pela legislacao em vigor em tudo 0 que nao contraria a
presente lei.

2. Apos a constituicao dos orgaos de poder popular comunais,
municipals e provincials serao extintos os orgaos de administracao
local actualmente existentes, scndo 0 seu patrimonio transferido,
mediante inventario, para ocomissario corrcspondente as'respectivas
unidades administrativas.
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AGOSTINHO NETO
Presidente do Movimento Popular de
Libertaeao de Angola e da Republica

Popular de Angola

«NAO PODE HAVER
INDEPENDtNCIA, NEM
DEMOCRACIA, SEM A
PARTICIP A~AO ACTI
VA NO PODER DOS
OPERA-RIOS E CAMPO ..
NESES - AS CLASSES
MAIS EXPLORADAS
DURANTE 0 COLONIA
LISMO».
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