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Porqui Sakrani? 40 anos depois...

Mem6rias dum m6dico duma guerrilha esquecida
P o r  P a u l o  M a c h a v a

O m6dico H€lder Martins, autor de um livro
de mem6rias intitulado "Porqui Sakrani?

Mem6rias dum mddico duma guerrilha es-
quecida", disse, em entrevista ao SAVANA,

que "eu nlo procurei fazer hist6ria, procurei
contar aquilo que se passou comigo e que

assisfi ".
H6lder Martins. um m6dico hist6rico da

luta de libertagSo deste Pais, afirma ainda
que "eu fui o primeiro mogambicano de raga
branca a filiar-me num movimento de liberta-

g5o nacional. Fui primeiro duas vezes: fui
primeiro de raga branca a filiar-me na

UDENAMO, Ltm dos movimentos que consti-
tuiu a Frelimo, e depois na pr6pria Fretimo. E

verdade que foi muito mais fdcil do que eu
pensava filiar-me na UDENAMO, nlo

obstante o facto de ter provocado a firia do
presidente da UDENAMO, Adelino Gwambe,

que, na altura da minha admisslo, se encon-
trava em Gana e que era averso d integragSo

de algu6m da raga branca no movimento".
Na conversa com o SAVANA, o Dr. Hdlder

Martins explica as raz6es de 40 anos depois
fazer o langamento de um livro de mem6rias,

no qual descreve-nos as circunstincias em
que chegou a Dar-es-Salaam, em 1961, e como

foiaceite na UDENAMO. Depois relata-nos o
seu percurso para a participagao directa na

Luta Armada de Libertaedo Nacional.

Porqud Sakrani? 6 o t i tulo
do l ivro a ser lanqado no pr6-
ximo dia 27 do corrente m6s,
no Centro Cultural da Univer-
s idade Eduardo Mond lane,
em Maputo, em cerimonia que
se espera seja largamente
concorrida e nela part icipe
uma grande gama de pesso-

as interessadas neste teste-
munho sobre a Luta de Liber-
tagao Nacional.

M a s  p o r q u 6  S a k r a n i
como t i tulo do l ivro?

- O t i tulo estA expl icado
no l ivro e j6 agora eu nao
queria t irar a curiosidade aos
leitores, desvendando o que

vem expl icado no capitulo 1 1 .
E la onde est6 expl icado, e
deixaria a curiosidade dos
leitores e aqueles que t ive-
rem a ooortunidade de com-
prar o l ivro terao a expl icagao
deste t i tulo um Douco estra-
nho. De qualquer maneira, o
sub-t i tulo d6 a ideia do con-
te0do do l ivro.

dacti lografados. Mas, tam-
b6m, senti  que havia outras
pr io r idades  em re lagSo d
Metodologia de SoluEao de
Problemas. Recorda-se que
eu publiquei, nos 0lt imos dois
anos ,  do is  l i v ros  sobre  a
Metodologia de Aprendiza-
gem por Solugao de Proble-
mas.

lho desenvolvido sobre isso.
E ndo 6 que n5o dei importAn-
cia a este l ivro, mas eu pensei
que esle l ivro j6 t inha espera-
do tr inta e tal anos, entSo
podia esperar mais dois anos,
ao passo que a metodologia
at6 corr ia um risco...como a
universidade. sobretudo no
Brasi l ,  est6 a ut i l izar esta
metodologia. As pessoas des-
sas universidades ooderiam
escrever os seus l ivros, e
enlao o meu l ivro j6 n6o seria
o primeiro, e perderia asbirn
a oportunidade de ser o pri-
meiro. Entao, eu preferi  dar
prioridade a esse l ivro. Foi
por essa raz6o.

Agora, nAo signif ica que
nAo desse importAncia a este
l ivro. E muito tempo depois 6
porque a gente s6 quando 6
velha comega a sentir a im-
portAncia de determinadas
coisas. E eu aproveitei para
escrever numa fase em que a
minha mem6ria estA muito
viva, est6 muito aguda e es-
tou muito satisfeito com o re-
sultado deste l ivro, pois con-
segui lembrar-me de coisas
com bastante pormenor, re-
lacionar datas, etc.,  a um nl-
vel que eu proprio esperava
conseguir.  Eu fui-me aconse-
lhar com algumas pessoas
que sao esoecial istas na re-
colha de deooimentos orais e
eles deram-me algumas re-
ceitas de como se aviva a
memoria. Eu segui esses con-
selhos e, de facto, foram mui-
to boas, e, em part icular, a
confrontagdo das nossas me-
m6rias com as das outras
pessoas que viveram os mes-
mos acontecimentos. lsto foi
extremamente bom, sobretu-
do quando se orecisa de da-
tar exactamente os aconteci-

mentos.
Mas h6 uma advert6ncia

que gostaria de fazer, que
acho impor tan te :  n ingu6m
deve ver nisto um trabalho de
investigaEao hist6rica, porvA-
rias raz6es.

Primeiro, porque n5o sou
historiador. Nunca fui e nem
Dretendo ser. Nao tenho for-
magao de  h is to r iador ,  nao
tenho experiencia de investi-
gador. Tenho experi6ncia de
investigag6o na area de sa[r-
de, na area pedag6gica, etc.,
e a metodologia de investiga-
gao de uma maneira geral
tem a lguns  pr inc ip ios  que sao
comuns atodas as 6reas, tam-
bem de investigagao hist6ri-
ca, mas a area de investiga-
E6o h is to r ica  tem a lgumas
coisas especif icas que eu n6o
domino.

lsto 6 um testemunho na
primeira pessoa, quer dizer:
eu so testemunho aquilo que
eu vi,  sobre as pessoas com
quem falei e o que me disse-
ram. Portanto, aqui lo que re-
almente fez parte da minha
viv6ncia; como 6 que o mun-
do estava organizado naque-
la altura. Toda a gente sabe
que o  mundo muda.  O que va i
suceder 6 que muita gente
que vai ver esle l ivro e que
corre o r isco de, no seu es-
quema mental,  ser o esque-
ma do ano 2001.  do  mundo
que existe no 200.1 . Mas quan-
do as coisas se passaram, na
d6cada 50 ou 60, o mundo
era diferente. Ent6o. n5o se
pode estar a julgar os aconte-
cimenlos de 40 anos atras
com os olhos do s6culo vinte
e um. Portanto, 6 preciso que
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Mas porqu6 quase 40
anos depo is  faz  o  langa-
mento das suas memorias,
em l i v ro?

- Porqu6 s6 agora? Por
uma simples raz6o: 6 que so
agora t ive tempo. Tive que
me reformar para ter tempo
de escrever. Al i6s, jA na fase
final,  quando me preparava
para a reforma, comecei a
fazer alguns registos sonoros
para a cassete, que depois
foram transcri tos para textos

Porqud dei prioridade a es-
ses l ivros? Por uma razAo:
porque e uma metodologia
nova sobre a qual existe pou-
ca coisa escrita e em Dortu-
gu6s nao existe absolutamen-
te nada. Portanto, senti que
isso era uma prioridade, pois
d a v a  a  c o n h e c e r  u m a
metodologia nova e, sobretu-
do. dava a oportunidade ds
pessoas que usam a l ingua
portuguesa de poderem ter,
em primeira m6o, um traba- I
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as pessoas sintam isso, que
o mundo mudou. Hoje vive-
sd  no  mundo em oue s6  ex is -
te  uma grande po t6nc ia ,  que
impoe os seus ditames ao
mundo. Vive-se no mundo em
qde s6 existe um sistema que
aparece como receita univer-
sal para todos os paises. Na-
que la  a l tu ra ,  nao era  ass im.
Recorda-se que houve uma
altura em oue o mundo era
bipolar, com toda confronta-
qao entre o capital ismo e co-
mun ismo.  Depo is  o  mundo
tornou-se tr ipolar com o con-
f l i to sino-sovi6t ico; depois o
mundo lornou-se quadripolar
com a  emerg6nc ia  do  mov i -
mento  dos  N6o-A l inhados,
enfim, a todas essas aitera-
qoes que foram surgindo ao
longo do tempo que foram
condicionando as lutas de l i -
k ^ . + ^ ^ i ^  ^ ; ^  - A| J e r  t a Q a o  r r a o  s o  g m
MoEambique como noutros
pa ises .  E  e  p rec iso  que o
leitor se aperceba destes fac-
tores, dai que tento situar os
acontec imen los  no  tempo e
no contexto e no plano das
ideias que estavam a deter-
minar  o  mundo naque la  a l tu -
ra .

Out ra  ques tao  tamb6m
que in te ressa,  concer teza .  ds
pessoas e  que es tas  minhas
memor ias  le rminam em 1  968.
Porqu6 is to?  Por  uma razao
mui to  s imo les .  A le  l6  fu i  um
actor act ivo e directamente
envo lv ido  nos  acontec imen-
tos .  EntAo,  posso tes temu-
nhar  na  pr ime i ra  pessoa.  De-
po is ,  com a  mrnha expu lsao
d a  T a n z a n i a ,  e u  p a s s e i  a
acompanhar os acontecimen-
tos  um pouco d  d is tAnc ia ,  len-
do  comunicados ,  conversan-
do com d i r igentes  que es ta-
vam de passagens nos  loca is
onde eu  es t ive ;  lendo docu-
mentos de alguns elementos
reacc ionar ios  que la rgaram a
F r e l i m o ,  e t c . .  E u  s e m p r e
acompanhei os acontecimen-
tos com todas as informaqoes
de um lado e  dout ro .  Mas
achei que se fosse teslemu-
nhar sobre isso ir ia testemu-
nhar  na  base de  ouv i r  d izer .
Entao, eu acho que isso nao
6 aceit6vel. A pessoa deve
testemunhar na base daquilo
viu ou viveu. Acho que a part ir
de 1968 haverA outros que
poderSo testemunhar sobre
essa r ipoca.

O doutor  cont inuou sen-
do um membro  da  Fre l imo
mesmo depo is  da  sua ex-
pu lsao?

- Efectivamente, conti-
nuei sendo membro benefici-
ando do  enquadramento  da
Frel imo, mas a luta passava-
se no interiorde Mogambique,
com o  seu apo io  na  TanzAn ia .
E uma vez que o governo da
TanzAnia me t inha interdita-
do  o  acesso ao  seu le r r i to r io ,
entao nAo podia haver uma
part icipaqao directa, s6 podia
ser  indr rec ta .  eu  ache i  que so
p o d i a  t e s t e m u n h a r  s o b r e
aqu i lo  que v i  d i rec tamente .

Quanto  tempo o  Dr .  le -

vou para escrever essas
mem6r ias?

- E um pouco dif ici l  res-
ponder a essa pergunta, por-
0ue eu trabalhei nisto e inter-
rompi, voltei a trabalhar. Digo-
lhe que comecei a escrever
algumas coisas sobre o l ivro
hA cerca de cinco anos, mas,
digamos, a fase da redacgAo
foinos f inais do ano passado,
e nos quatro primeiros meses
de 2001.  O meu descr i to f i cou
fechado nos primeiros dias
de Maio deste ano. Mas real-
mente o trabalho intenso foi
de Janeiro a Abri l  em que eu
n6o t iz mais nada, senao,
escrever, escrever e s6 es-
crever.

Eu me recordo que h6
bem pouco tempo o  Jorna l
SAVANA d ivu lgou uma s6-
r ie  de  documentos- tes te -
munhos de  ou t ras  pessoas
que estiveram na Frel imo,
ou que estiveram na torma-
gao da formag6o da Frel imo,
que provocaram pol6mica.
O seu l i v ro  aborda essa
questeo como resposta a
tan ta  po l6mica  que se  ge-
rou  a  vo l ta  d isso?

-  Nessa a l lu ra ,  eu  de i  o
meu contr ibuto para esclare-
cirnento dessa quest6o. O que
eu digo neste l ivro 6 a verda-
de, e quem quiser acreditar
que acred i te ,  e  quem ndo qu i -
ser acreditar tamb6m 6 l ivre
d isso .  Cada um 6  l i v re  de
fazer o que quiser. Mas acho
que a  minha verdade tem
substAnc ia .  Quem le r  o  l i v ro
vai perceber que esta verda-
d e  t e m  s u b s t i n c i a ,  e s t d
al icerqada em factos: outros
tes temunhos oue aDarecem
ai  . . .  que  a  0 l t ima hora  que-
rem t i ra r  louros  e  acho que
nAo t6m a  mesma subs tAnc ia
que tem o  meu l i v ro .  Acho
que 6 bom os leitores lerem e
depo is  v6o ju lgar .  Mas d igo
que quem qu iser  acred i ta r
acredite e quem nao quiser
que nao acredite. lsso jd 6 de
f6rum int imo de cada um, mas
posso garantir uma coisa: o
que eu digo neste l ivro 6 a
verdade.

As vezes, quando h6 uma
situaQao ou outra em que eu
taqo um julgamento, isso j6
nao 6 descrever a realidade, 6
fazer. julgamento, mas est5 16
muito claro no l ivro que aquilo
6 a minha opini6o pessoal.
lsto trata-se de casos de inter-
pretaEdo, hA situagoes factuais
que depois exigem interpreta-
qao, entao, mas, nesta altura,
est6 cA bem documentado nos
l ivros que eu eslou a dizer que
aquela 6 a minha inlerpreta-
qAo. pessoal.. .

E  v e r d a d e  q u e  o  D r .
H6lder Mart ins fol o primei-
ro mogambicano de raga
branca a f i l iar-se no movi-
mento de l ibertagSo nacio-
na l?

-Como vai ver, essa par-
te ,  a l ias ,  eu  j6  d ivu lgue i  na
propria carta que escrevi para
o SAVANA h6 tempos. Foi
muito mais fAci l  do que eu
pensava o seguinte: eu, quan-
do cheguei a Dar-es-Salaam
e nAo era um desconhecido.

porque j6 16 estivera, vieram
ter comigo .os membros da
UDENAMO que estavam 16
nessa altura, e vieram, de fac-
to, me fazer um inqu6rito pol i-
cial. Foi uma conversa que
durou seis horas, e bom, eu
expliquei a minha hist6ria,
como 6 que eu estava 16, o
que 6 que me t inha sucedido,
eu t inha desertado da mari-
nha de guerra portuguesa, e
tamb6m expliquei as circuns-
tAncias em que consegui de-
sertar da tropa portuguesa, e
claro que tudo isso agora f ica
muito mais expl icado, e muito
mais em detalhes neste l ivro,
v6rn tamb6m as cumolicida-
des de que eu beneficiei para
conseguir isso tudo. Expl iquei
que do outro lado deram-me
informagoes sobre a constitui-
gAo da UDENAMO e jA na-
ouela altura se falava da uni-

E6o, o que impossibilitou os
outros at6 de apresentarem
candidaturas, porque, diga-
mos, as portas estavam fe-
chadas e s6 uns anos mais
tarde 6 que essas portas se
abriram. Ali6s, o meu livro ex-
pl ica isso tudo e eu acho que
eu tamb6m tive um papel a
Iazer ao abrir as portas. Elas
neo se abriram por obra e
graQa do Espir i to Santo, elas
abriram-se porque houve coi-
sas concretas feitas em que o
proprio movimento de liberta-
g5o teve que reconhecer que
afinal havia possibilidade de
utilizar outras pessoas, e de
novo eu fui o primeiro branco
a vir participar. Portanto, fui o
primeiro branco duas vezes.
Fui no inicio e ai fui o fnico
que aderiu A UDENAMO. N6o
h a  m a i s  n e n h u m
mogambicano de raqa branca

lo, o porqu6 Sakrani? Al i6s,
este titulo foi sugerido por
minha esposa. Ela at6 t inha
dito que se eu ndo tivesse
tempo de escrever  ia -se
prontificar a gravar os meus
depoimentos etc..  Mas bom,
entre essas intenqoes e a p16-
t i c a ,  h A  u m  c e r t o
desfasamento, mas a ideia
deste l ivro tem, pelo menos,
15  anos .  A  mater ia l i zagSo
comeqou a desenhar-se nos
i l t imos cinco anos. Portanto,
neo sei se hA 15 anos havia,
na Frel imo, n6o sei nada des-
sa crise. Se havia n6o tem
estritamente nada a ver uma
coisa com outra. Olha, demo-
rou este tempo todo porque
ou eu sou preguigoso ou, en-
t6o, porque eu t inha tanto por
fazer, mas 6 que sempre t ive
uma vida muito ocupada pro-
f issionalmente que nao dava
tempo so porque isto 6 preci-
so investir  algum tempo. Digo-
lhe francamente, nos 0lt imos
4 ou 5 meses, 6 o periodo em
que foi um trabalho a tempo
intenso, eu cheguei at icar 12
a 13 horas por dia diante do
comDutador.

Acredita no sucesso des.
te l ivro tal como aconteceu
c o m  a  M e t o d o l o g i a  d e
Aprendizagem?

-Sabe,  eu  ndotenho bo la
de cristal.  por isso ndo sei.  Eu
devo dizer que fui bastante
prudente ao Iazer uma edi-
q6o so com 1300 exempla-
res, porque acho que 6 pru-
dente. Os outros l ivros t inham
um p0blico profissional que
precisava deles, aqui l6 6 uma
questao  mais  gera l .  Mas eu
t e n h o  r e c e b i d o  m u i t o s
encorajamentos dos mais di-
v e r s o s  e s t r a t o s  s o c i o -
econ6micos, de intelectuais,
de pessoas mais da base, de
pessoas com prudente for-
maEao acad6mica e, tamb6m,
de alguns com fraca forma-
g5o acad6mica que, ao longo
destes anos, me t6m vindo a
encorajar a escrever e, so-
bretudo, quando eu f iz as de-
clarag6es ao SAVANA, em
que prometi que ia escrever
este livro os encorajamentos
foram muitos que vieram de
toda a parte. Se estas pesso-
as adquirirem o livro acredito
no sucesso. Agora, tenho que
lamentar, este livro. vai custar
300 mil  meticais. E muito di-
nheiro, mas sao os custos que
sao muito elevados. Como
sabe o Metical est6 a derra-
par, mesmo aquilo que em
D6lar h6 dois ou trds meses
representava menos meticais,
a g o r a  r e p r e s e n l a  m a i s
meticais e, portanto, nao te-
nho maneiras de tornar o l ivro
menos caro. Eu ainda tentei
obter patrocinio junto de duas
agdncias que t6m dado ai pa-
t roc in ios ,  a  mim negaram.
Ent6o eu tive que ser cuidado-
so porque o patrocinio iria per-
mit ir  fazer uma t iragem maior,
e se cobrisse os custos de
produq6o do livro o prego de
venda ao p0blico era s6 para
despesas de distr ibui96o. Po-
deria p6r o livro d volta de 1 00,
o mAximo 120 mil  meticais.
Ora, sem patrocinio isso n6o 6
completamente possivel. Re-
cebi tampa, deram-me negati-
va. Vamos agora ver o. julga'
mento do p0blico.

O l ivro ser5 distr lbuido
por todo o Pais?

- Onde houver uma es-
trutura comercial para vender
l ivro eu vou tentar colocar ld.
Sabe que em todo o Pais hA
muitas cidades capitais que
nem sequer l ivraria t6m, por-
tanto 6 dif ici l  colocar o l ivro
onde nAo hA l ivraria. .

36 ao nivel nacional?

- Essa 6 uma boa oer-
gunta, pelo seguintelaqui, h6
tempos, quando eu bomecei
a pensar neste l ivro, pensei
que era so para o r'rnercado
nacional, que ningupm nou-
tros oalses est6 intdressado
em saber  das  malhas  de
H6lder Mart ins. Podia haver
assim um certo interesse em
Mogambique, mas que nao
haveria mais em nenhum si-
t io. Entretanto, as primeiras
pessoas que me falaram dis-
so foram iornalistas portu-
gueses. Comeqaram a dizer-
me, mesmo correspondentes
que se encontram c6 em
Maputo, que em Portugal, por
exemplo, hd muito interesse
em ter testernunhos sobre a
luta de l ibertaqao nacional, a
guer ra  co lon ia l ,  e  que para  ja
em Portugal publ icou-se pou-
co e o pouco que se publicou
6 mais ou menos o que traduz
o ponto de vista dos que par-
t iciparam na guerra do lado
de lA, mesmo os que desena-
ram, como ati tude pol i t ica de
recusa de part icipal na luta
de l ibertagao sentiram que
desertaram, f icaram de fora,
n6o t inham nada que falar,
entao nao h6 trabalho sobre
isso. Entao praticamente toda
a geraqAo de menos de 45
anos, em Portugal, nao sabe
o que 6 que fez a guerra colo-
nial e a 0nica coisa que sabe
6 a versao que os pais deles
lhes  d isseram,  que sao aque-
les  que pe la  fo rga  do  serv iqo
mil i tar obrigatorio part icipa-
ram na guerra colonial.  EntAo
esses  jo rna l i s tas  d izem-me,
n6o se i  se  porque nasc i  em
Portugal, que toda esta ca-
mada de gente  com menos
de 45  anos  tem a  sensaqao
que o  pouco quese escreveu
s6 traduz o ponto de vista de
um lado, entao t6m uma certa
sede de saber desses oue
andaram nas lutas de l iberta-
96o, quais sao as raz6es que
lhes levaram a ir  l5.. .Eu ago-
ra, nesta passagem por Por-
tugal, est ive l6 por pouco tem-
po, mas consegui assinar um
contrato de distr ibuigao dos
meus l ivroslem Portugal, mas,
por enquadto, cobrem s6 os
dois l ivros sob a Metodologia
da Aprendipagem, a soluQao
aos problerhas, O distr ibuidor
quer ver d l ivro para tomar
alguma depisdo sobre ele e
eu estou nf processo de en-
viar algunsl exemplares para
poder tomiar uma decisdo,
mas apar(ntemente parece
que hA um jpossivel mercado
para vender este livro em Por-
tugal. Se apsim for, terei que
fazer uma jreedigio, porque
s e m  s e  V e n d e r  b e m  e m
Mogambiqpe. . .  1300 exem-
plares s6o b6 para o mercado
mogambicdno.

As suas mem6rias nao
co l idem cbm. . .?

- Eu ndo t ive obrigagao
de seguir henhuma cart i lha
nem de col idir com ningu6m,
escrevi a vdrdade. Penso que
a verdade oue eu escrevi nao
colide com nada, mas s6 de-
pois de as pessoas lerem 6
que podern saber se algu6m

dade, mas ainda era numa
fase muito precoce; o estado
das coisas para se atingir a
unidade. Veja ainda que eu
n6o pedi em nenhum momen-
t o  p a r a  s e r  a d m i t i d o  n a
UDENAMO, porque eu acha-
va que n6o podia chegar al i
exigir logo alguma coisa. E eu
compreendia que houvesse
desconfianga em relag6o a um
branco que chega, etc..  Mas,
no dia seguinte, trouxeram-
me o cartao de membro e isto
quer dizer que fui convincen-
te. Portanto, foi muito mais
faci l  do que eu esperava. Vie-
ram trazer o carteo de mem-
bro, { iquei surpreendido e con-
tenle e, hoje, estou muito mais
contente por o ter guardado
at6 hoje e poder dar uma ima-
gem dele aqui na parte das
imagens.Reproduzo-o  aqu i
como ele mo foi atr ibuido
naquela altura. Mas 6 claro
que isso gerou reacgoes, em
part icular de Adelino Guambe
q u e  e r a  o  p r e s i d e n t e  d a
UDENAMO que nao estava l6
nessa altura, estava em Gana.
E entao, li em Gana, ele le-
vantou a sua ftria contra os
outros colegas que rnetinham
aceite e akibuido cartao de
membro. lsso fez levantar o
problema. Ent6o, como a de-
m o c r a c i a  d e n t r o  d a
UDENAMO nao era  ass im
muito grande, pois, quando o
presidente dizia uma coisa isso
era que contava, isso 6 que 6
a verdade. Assim se f icou
num periodo de con{usAo: se
os brancos podiam ou hAo
participar na lula de liberta-

q u e  t e n h a  a d e r i d o  a
UDENAMO, depois da confu-
sAo que se gerou, as portas
ficaram fechadas e, entretan-
to, deu-se a fus6o da Frel imo
e tamb6m tiveram alguns indi-
cios da Frel imo. A Frel imo t i-
nha muitos problemas com
que se ocupar, oo que se ocu-
par disso, e isso tamb6m est6
bem exolicado neste livro. Ali-
As, eu tive que fazer alguma
coisa para indicar que a gente
tamb6m n6o fica de bragos
cruzados, pois n6s tinhamos
q u e  m o s t r a r  q u e  s o m o s
mogambicanos e somos 0teis,
t inhamos que fazer alguma
coisa mesmo longe do foco da
luta somos capazes delazer
alguma coisa. E 6 isso que eu
acho que consegui mostrar,
entretanto, os dirigentes da
Frel imo aperceberam-se que
havia esse trabalho feito oue
era louvdvel e veio o convite
que primeiro foi dir igido a mim
e eu sou o primeiro a voltar.

Ao langar este l ivro ago-
ra, neo ser6 uma forma de
tentar catapultar a Frelimo,
que, segundo se diz, est6 a
atravessar uma certa crise
interna?

- N5o. lsso n6o, Nao tem
nada a ver uma coisa com
outra. Eu jd t inha a intenqAo
de fazer estas mem6rias oelo
menos ha cinco anos, mas
ate jA e mais antigo que isso,
porque inesmo quando eu es-
tava a trabalhar oara a OMS a
minha mulher ja muitas ve-
zes t inha sugerido a. feitura
dessas memorias, e ela na-
quela altura sugeriu este t i tu-

Eis a capa do livro Sakrini

se sente col idido ou ndo. Ago-
ra, uma ccisa 6 certa: aqui lo
que eu es{revi 6 a verdade.
Ndo receQi nenhurna pres-
s6o de nin$u6m. Segundo eu
fiz saber { toda a genle, eu

l ivro.


