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Dois qnos otr6s erd um plono urn
proieclo. Hoie 6 umo reol idode. N6o
que hoio neste momento em Moqom-
bique olgumo oldeio comunol  que te-
nho todos os cqrqcterisf icos necess6riss
poro se lhe opl icor sem restr ie5es esse
nome.  Aqu i lo  o  que chgmqmos o lde lqs
comunois neste momento n6o s6o mois
que os primeiros pqssos d o s futuros
oldeios.
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Vdrias foram as reaeoes quan
do a FRELIMO langou a ideia das
aldeias comunais. Para urls a al
deia comunal n6o diferia muito
do aldeamento colonial. Para ou
tros era uma prova clara de que
estavam a ser criados campos de
concentragS,o e m Moqambique
destinados ao controlo da popu
lag6o. Para outros a ideia era ex
celente mas nao vislumbravam
como po'la €m prdtica. Outros,
enfim, nem se deram ao trabalho
de analisar o que era, qual o ob-
jectivo. E pofque atacam qual
quer coisa que seja nova ( e ata
cam sistematicamente ) criaram
imagens e comparag6es absurdas
como forma de combate. Assim,
o machimbombo cheio b, hora de
ponta era uma aldeia comunal.
O cemitdrio foi apelidado de al
d e i a  c o m u n a l  d o s  m o r t o s .  E
ma is . . .

Mas este plano do Partido e
Governo mogambicanos concreti"
zou-se. Comegaram a surgir em
vdrias provfncias as primeiras ca
sas q, mesmo os primeiros bairros
das Aldeias Comunais. O objecti'
vo riltimo delas e melhorarem,
atravds da produgd,o e da criagdo
de vd,rias infra'estruturas jd estu
dadas, as condig6es de vida ma'
terial dos camponeses e contribui-
rem para a transformag6o . da
mentalidade e vis6o do mundo
desses mesmos camponeses. A
medida que avangam e se concre'
tizam, b medida que se vd,o co'
lhendo os primeiros frutos, torna-
"se mais que evidente gu€, de fac
to, sti a Aldeia Comunal permite
o combate eficaz b fome, ao anal-
fabetismo, e ignorincia, ao pro-
blema dos abastecimentos, etc.
Tambdm se torna evidente que
esse combate seria mais dificil,
sen6,o impossivel, se os campone'
ses vivessem dispersos. E, de fae'
to, para alicergar esta verdade na-
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da mais eloquente que recorrer
ao que os vdrios responsdveis do
Partido e Governo t6m dito: co'
mo levar a escola b casa de cada
indivtduo isolado? Como levar o
hospital, a loja? E estes benefici'
os s6,o uma necessidade funda'
mental sem a materializagS,o dos
quais n6o se Pode falar em me-
lhoria da vida das FoPulag6es.

O Presidente Samora no dia 3
de Fevereiro de 19?6 diria tam-
bdm, num comfcio em MaPuto,
que todas as cidades nasceram do
campo. Onde hoje 6 cidade ontem
era mato. Dai a designag6o que o
dirigente da IqRELIMO deu bs al'
deias comunais: Cidades do cam'
po.

se reorganizorem as PoPulag6es
afectadas pela misCria agravada
e n6o esperada. E o caso de Gaza,
por exemplo.

Antes de se proceder eI cons-
trugdo d necessdrio escolher o lo-
cal onde vai ser lmplantada a al'
deia. Esse local tem de ter:

1.o- Terreno fdrtil;
2." - Agua nas Proximidades

(rio, riacho, Iago) ou Possibilida-
des de captag6o subterr0nea;

3.o - Zona de expans6o ou seja
um terreno vasto, n6o imediata
mente utilizdvel, mas que b medi'
da que a aldeia ir6 crescendo se-
rd por ela ocupado;

4." -Tem que estar nas Proxi-
midades de uma estrada princiPal

A falta de paciOncia, a pressa
em construir uma aldeia e outros
erros, t€m feito com que aqui e
aldm, nas vdrias provincias, apr
regam embri6es de aldeias comu-
nais que n6o obedecem a nenhum
destes requisitos minimos. Isso
por vezes deve'se ao desconheci'
mento que certos responsdveis
tOm dessas directrizes. Mas repre-
senta um perigo que vem do facto
de que quando hd falta de 6gua,
por exemplo, as populag6es ter6o
dificuldades em colher boas pro'
dug6es, desmobilizar'se'5,o e, na-
turalmente, serS mais dificil con-
vencd-las de que a aldeia comu-
nal s6 pode trazer beneficios pa-
ra a sua vida.

Mas regra geral as aldeias nas'
cem obedecendo a um estudo pr6-
vio, tdcnico e politico. Elas n6o
nascem ao acaso ao estilo de cin-
quenta, cem ou mais camponeses
se reunirem e comegarem, sem
mais nem porqu6, a edificaqdo de
casas.

QIIEM VIVE NA ALDEIA

Em principio quem vive na al'
deia comunal s6o os camponeses
na medida em que ela d o seu cen'
tro politico, econdmico e cultural
por excelOncia. Mas esta verdade
elementar faz com que muita
gente tome a aldeia comrutal co-
mo lugar sd para camponeses. Se
assim for quem ir6 prestar assis-
Gncia bs maiquinas que os cam-
poneses vilo comprando? Quem
ir6 tratar-lhes das doenqas? Quem
ird tratar dos seus filhos enquan-
to eles v6o b machamba, b reu-

Por detras de muitas aldeia,s enistentes ltd, toda uma histiria desconhecida d,e
d,ecl,icagd,s, por uezes indiuiduo,l ri c&'tLsa rlo Ptrtido. Por detrd,s de cada aldeia

hd" toria tl lr ia canseira, traballLo arduo, Ttersuasd,o inteligentg, contorno de dificul'

d,nrles cle toda a ordent incluindo as longas distd,ncias, o^s dificuld"a'd"es de comuni-

cagdes e as orientaqdes, .Oue nem se'rnpre sd,o recebidas pronta e imediatamente

se'rn.p1'e que necegsarxas.

COMO NASCEM AS ALDEIAS

Por detrd,s de muitas aldeias
existentes hai toda uma hist6ria
desconhecida de dedicagS,o, por
vezes individual (um administra-
dor do distrito, um comissdrio
polftico) b causa do Partido. Por
detrds de cada aldeia hd toda
uma canseira, trabalho 6rduo,
persuasS,o inteligente, coniorno
de dificuldades de toda a ordem
incluindo as longas distincias, as
dificuldades de comunicag1,o e as
orientaq6es que nem sempre s6o
recebidas pronta e imediatamen-
te sempre que necessdrias.

Outras aldeias nasceram em vir'
tude de calamidades naturais.
Quer d,izer, a sua causa mais prd-
xima estd ligada b necessidade de
TEMPO N.. 359 - p6g. 44

(de terra batida ou terraplanada,
alcatroada ou de macadame). Se-
rd essa estrada que permitird o
transporte aos centros de consu'
mo de toda a produg6o comercia-
lizdvel da aldeia;

5." - Apesar de ter de estar nas
proximidades desta via principal
ela nd,o pode estar situada junto
dela. Uma aldeia tem que estar
afastada das estradas principais
mas estar ligada a elas por uma
picada chamada de via de escoa-
mento. Quando as aldeias estive-
rem muito avangadas esta via de
escoamento ser6 a fnica b volta
delas que permitird circulagdo
autom6vel. Quer dizer, um carro
para entrar numa aldeia s6 terd
uma e s6 uma fnica via gue serd
essa.
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Em gtinoipio quem ohte ta all,eia comunal edo ox cumlxnrcses a mcdidd' em qte ela ti o seu centto -poutiro, ecotu,l"iao c
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Mc,s esta iirclod.e eLementar lrrz ,rr que iluitd gente tome a ddeia. conunal corno fugotr s6 Inta
caml)oneaea. Se assim tor on". ,ra'-priiti, 
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i! n'iqui'nus !tt" t'.\ t'4mlnLesea uAo comprand.o? Quembdt alar-lhsa das

doeiAae? euemird. tratar dos seus lilhos enquanlo elcs Ddu i tttnchumtr ! (4uent vd enarnur nd' eacoaa!

ni6o? Quem ir6 ensinar na esco-
ta? Quem lhes ird tfaduzir as no-
ticias ouvidas em Portugu€s na
r6dio e tidas nos iornais? ts que a
centena e meia de casas (ou me-
noi) que seo o Ponto de Partida
lisico da aldeia seo, na realidade,
uma parte minima daquilo que a
aldeia vird a ser. A condiqao ne-
cessdria Para que as aldeias cres-

' t : : :

gam d a colaboragao d'e todos os
sectores de actividade nacional
desde o ensino aos serviqos de
safde, desde os vd,rios tiPos de
oper6rios aos trabalhadores da
informag6o. Alitis, quando as al'
deias tiverem todos os seus bair'
ros completos, com duzentas e
cinquenta casas cada - Portanto
milhares de pessoas a viverem ne

Ias - serd necessdrio introduzir
ki o Corpo da Policia.

Uma aldeia comunal, segundo o
plano do Partido, d um mini'mun-
do que em si refne neo sd os
camponeses mas vdrios sectores
de astividade.
A falta de comPreenseo do que
s6o as aldeias comunais e o que
se pretende com elas faz com que
muitdi gente, sobretudo da Peque
na burguesia, tome as aldeias co'
mo centros de reeducacao. Um
menino faz qualquer coisa errada
na escola? A professora ameaga'o
Iogo com a aldeia comunal. Mas
uma coisa s6o os centros de re-
educag1o outra as aldeias comu-
nais. Isto d evidente. Quem vive
nas aldeias n6o est6 a ser reedu-
cado, n6o 6 uma Pessoa detida.
Participar ou n6o numa aldeia 6
uma quest6o voluntdria. Numa
aldeia a pessoa est6 a ser educa-
da numa vida nova, numa nova
vis6o do mundo. Est6 a aPrender
quotidianamente a diferenga en-
tre o trabalho individual e o tra-
ballro colectivo. Estd todos os di-
aFi a ver a grande machamba que
t1 produto do trabalho de todos.
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Quando .chega 4 colheita v0 o seu
e o suoi ae todos transformado
eni arroz, milho, algodSo, gerg€-
lim, girassol, etc. Alitis 6 sempre
um factor decisivo de mobiliza-
96,o a boa ou md colheita.

O QIIE SE PRETENDE NA AL.
DEIA

De certo modo ficou dito atr6s.
Ali aprende-se a valorizar o tra-
balho colectivo. Aprende-se a con-
tar com as prdprias forgas e o
campon6s - analfabeto, supersti-
cioso - reencontra a sua digni
dade negada pela sociedade feudal
e posteriormente pela sociedade
colonial. Sabe e sette que tem ca-
bega, tronco e membros. Sabe o
que fazer com a cabega e aprende
a faz6-lo correctamente. Sabe o
que fazer com o troneo e com os
membros e f6-lo cada vez melhor.

A verdadeira transformaqE,o do

campon€s e de qualquer pessoa
n6o camponesa reside ai. Reside
qa aprendizagem prdtica, porque
da prdtica se, faz a teoria. Reside
na elevagio do gesto de todos os
dias - cultivar, sachaf,, regar -
ao nivel da teoria. Reside na cons'
tatag6o do segredo da enxada, da
picareta, do tractor: eles podem
ajudar a cabega a transformar o
meio ambiente e transformando o
meio ambiente transforma-se ime-
diatamente o homem, o agente
dessa transformagEo.

Na aldeia aprende'se a comba-
ter a superstig6o. Quando n6o
chove recorrer-se-6, bs moto-bom
bas e n6o bs rezas aos deuses pa-
ra mandarem a chuva. Quando a
mulher estiver gr6vida ird dar b
luz na maternidade e n6,o dentro
da palhota assistida por outras
mulheres e sujeitando-se a ceri'
m6nias complicadas de cardcter
obscurantista. Na aldeia a mulher

AO LADO; No ald.eia a mulher oprenderd' a, fazer o plgne.o'ry'ento fami,l;iw e

"*!:::T,f "!","itrrrY::#';"!n'!,,i,;,,lio!f::.
EM BAIXO: A aerdadeira transf ormagd,o do co,mTton4s e de qualquer pessoa
nd,o componesa reside na ayrend,izogem yrdtiea. Reside
na eleaagd,o do gesto de toclos os dias-cultiaar, sachar, regar-ao
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aprenderi, a fazer o planeamento
familiar juntamente com o ho
mem e deixard de ir produzindo
filhos de dois em dois anos sem
ter com que aliment6-los. Na al-
deia o Partido criard a sua base
rnais segura a nivel do campo. E
com o Partido o campon€s apren-
der6 que ele 6 um de entre os ex-
plorados. Que ele e todas as pes-
soas da aldeia f.azem parte de
uma mdquina complexa de produ-
geo num pais que d uma Repri-
blica Popular. E compreenderd
tambdm que no mundo hd muitos
explorados como ele que comba-
tem para se libertarem dessa ex-
ploragSo.

Enfim, na aldeia aprende-se o
sentido mais correcto da divisdo
do trabalho. O campon6s verd ali,
como dissemos, todos os sectores
da vida nacional. Haver6 a inevi-
t6vel troca de experiOncias, per-
muta de ideias. Hever6, enfim,
uma unidade real movida por ob-
jectivos comuns.

A ALDETA COMO BASE DE qOM-
BATE AO DESEMPREGO

As aldeias comunais poderio
tamb€m contribuir imenso para o
combate ao desemprego. Nas ci-
dades hd sempre uma 

-e,amada 
de

pessoas desempregadas q u e, tr
medida que nas empresas cada
vez mais se exige uma profissdo
e um certo conhecimento de qual-
quer coisa prdtica, ter6o mais di-
ficuldades em se empregarem. O
problema,nS,o d novo. Essas pes-
soas regra ge ral emigraram do
campo para a cidade atraidas pe-
las possibilidades, muitas vezes
n6o realizadas, de melhorarem a
sua vida. 56o, portanto, de orl-
gem camponesa. Os problemas so-
ciais que provocam nas cidades
n6o poder6o, naturalmente, eter-
nizar-se. Com os tempos - isso
tambdm depenrie do crescimento
das aldeias - eles ser6o solicita.
dos pelo Partido e pelo Governo
a recolherem bs aldeias Comu-
nais do seu local de origem onde
encontrarSo trabalho e onde po-
der6o dar um valioso contributo.

Mas esta questdo nio se aplica
apenas a este lupen. Aplica-se
tambdm ao operdrio cronicarDsn.
te desempregado. Aplica-se ao es-
tudante que desistiu de estudar
mas que n6o encontra emprego.
Aplica-se ao empregado domdsH-
co cujos patr6es partiram.

Na aldeia comunal haver6 lu-
gar para todos e todos terSo o
seu papel especiflco na comunl-
dade alded.

O que acima. fica dito e um
misto de verdade actual, palpdvel
e um misto de antevisd,o do futu-
ro que queremos. Algudm dir6
que 6 uma utopia. Os seus argu.
mentos nd,o ser6o dlferentes da
queles que foram langados a
quando do apelo para a criagdo
das aldeias. Mas que assim se;a.
Pois com ataques ou n6o vamos
colaborar na realizag6o desse so-
nho?

O QIIE NA ALDEIA NAO E NO
VIDADE

Certos aspectos de cooperagio
colectiva n6,o s6,o novidade para
os camponeses de muitas regi6es
do nosso pais. A vida comunitd-
ria n6o logrou ser totalmente des-
truida pelo colonialismo no cam-
po. Entre os cernponeses, sempre
que a chuva ou o vento destrulam
uma casa ela era reconstruida pe-
los vizinhos todos. Nos tempos da
sementeira era e 6 usual Jnnta-
rem-se vdrias pessoas hoJe na
machamba de um, amanhd na
machamba de outro para facllita-
rem o duro trabalho. A educagdo
das criangas nunca loi tarefa ex-
clusiva dos seus pais mas de toda
a comtrnidade clrcunvlzinha. All-
6s as criangas do campo acabam
por comer e mesmo dolmlr na
casa do vizinho ou parente onde
estiveram a brincar. Uma espdcie
dg comunidade na altmentaqEo
dos" filhos. Portanto isto o cam-
ponbs n6,o aprende porque para
ele faz parte integrante da sua vl-
da.

O ,que ele aprende 6 a faz€-lo
organizadamente, s e gundo um
plano raclonal e n6o apetras por
cumprlmento de uma tradtgio
s6. Ete agora constrdi uma casa
onde val vlver um tndlvlduo que
atd aI era'lhe estranho. J6 n6o 6
apenas a c&sa do vlzlntro e & cstB
do parente pr6ximo. Para ele ls-
to signiflca um alargamento das
suasr nog6es de cooperagdo. Slg-
nifica tambdm I sua racionallza-
960. Stgniftca rnudanga.

o
TEMPO N.' 359 -p6g. 47




