
Este numero do Jango presta uma atenyao espe·
cial a violenciaexercidasobre a mulherna nossa so·
ciedade (pcig.2). Como tlabalhO inedito sobre a
ploblematicano ensino nacionalp6s-independencia
podera ser encontrado nas centrais. Comohabitual·
mente teremosas cr6nicas(maisoumenoscriticas...)
(pag. 10).a recriayaoe. desta vez.oabaixo assinado
ao apelo dos docentes da FaculdadeAgostinhoNe·
to (pag.3)e na Ultimapciginainiciamosuma rubrica
sobre Ieflexoes cia actualidade.

DESTACAMOS

dimento do «ocidente» demo
cratico, perfeita e leqitima
mente passivel de um comer
cio de boas vontades aqui.
Assim como quem diz, cha
mando as coisas pelo seu pro
prio nome - 0 que para
«branco» e, para «preto»,
embora sendo, pode ser que
talvez seja.
E negociar 0 que, pergunta

mos n6s? A vit6ria para que se
transforme em empate, ou a
legalidade e a justeza demo
cratica que e, em si mesma,
intanqivel e ineqociavel?
E, abriria aqui urn pequeno

parentesis para perguntar ao
Senhor Primeiro Ministro (e,
possivelmente, ao seu Partido)
se e democratico, se e inclusi
vamente de suas atribuicoes,
mandatar a Unita para que
escolha individuos que pos
sam preencher pastas no seu
Govemo?
Nao esta em causa (multo

pelo contrario) a escolha da
qualidade, da competencia, do
saber e da honestidade que
bern governa este Pais, inde
pendentemente dos partidos e
outras demais diferencas. 0
que unicamente pomos em
duvida e relutamos pensar
que seja legal e que, poderes
de escolha que sao constitu
cionalmente seus, possam ser
partilhados por deleqacao com
qualquer outra pessoa.
Gesto de boa vontade sera

(ou tera sido) mas hoje, depois
de quanto temos estado sujei
tos, se dialogar sera (e e) urn
imperativo que se impoe como
tentativa de salvar a Unita
como forca maior e absoluta
mente necessaria a oposicao,
manter guardados para ela
quaisquer lugares no govemo

(Continua na pagina 5)

POrE3mque suportaram. E
quando se adivinhava que os
analistas ocidentais (mundo
de cultura oade se inclui a
America) conseguiriam facil
mente entender por que razao
(apesar de dezasseis anos
de desgovemo, de solta e
desavergonhada corrupcao,
de incontaveis dificuldades) 0
povo se recusava a mudar,
repensou·se - uma vez mais
em Africa - 0 estilo de demo
cracia de que Angola necessi
taria.
E 0 que seria urn resultado

indiscutivel, definitivo e inego
ciavel na Europa ou na Ame
rica, pas sou a ser, no enten-

Tudo isto acontece e aeon
teceu porque, consciente
mente, se confundiu «neutra
lidade» com nao acusacao e se
desculparam crimes sobre cri
mes, com a justifieacao de que,
o importante, era salvaguardar
e privilegiar a via do dialogo.
Do mesmo modo, para 0

Governo norte-americano,
como representante de uma
democracia que se acredita
adulta, como mandante maior
de urna ordem intemacional
que se pretende justa, neutra
lidade sempre significou ajuda
a quem, virando costas a
democracia, tentou (e tenta)
impor pelas armas urn direito
que 0 voto lhe nao concedeu.
Apesar dos protestos de

uma eventual condenacao, a
Vorgan continua (ilegalmente)
a utilizar frequencias que lhe
sao cedidas pela Voz da Ame
rica e 0 sofisticado sistema de
comunicac;oes militares via
satelite e igualmente disponi·
bilizadas pelo Govemo ame
ricano.
Tudo isto acontece e aeon·

teceu porque a democracia
que nos foi trazida nem tanto

tera sido a intencao de ser
«remedio» para as nossas
necessidades, mas 0prop6sito
de vir a ser 0 «veneno» seguro,
mortal e infalivel para exorci
zar e exterminar comunistas.
Os tais que, como os morce
gos, nao suportariam as clari
dades resplandescentes e
gloriosas da liberdade demo
cratica.

tas», com urn largo espectro de
credibilidade no mundo oci
dental, se opunha urn Movi
mento, teoricamente vennelho
que, ou cumpria integral
(razando muitas vezes 0 pro
prio suicidio) as regras do jogo
democratico, ou ver-se-ia con
frontado com a acusacao ime
diata de querer continuar
como partido unico.

Falando claro: em pou
co menos de quatro meses
conseguimos destruir muito
mais que em dezasseis anos
de guerra constante, impie
dosa e sistematica.
Se antes se derruiram pon

tes, se intransitaram estradas,
se isolaram municipios, se
arruinaram escolas e hospi
tais, sao hoje cidades inteiras
que se escombram, milhares
de civis (para leidos militares)
que se matam, centos e centos
de criancas que se afectam,
urn numero cada vez menos
calculavel de refugiados e feri
dos que se (nao) socorrem e,
outro tanto de gente que se ve
todos os dias confrontada e
suspensa entre 0 espectro da
fome a a eminencia da morte.
Pode dizer-se que se em

dezasseis anos mantivemos
urna guerra, em pouco mais de
urn trimestre inventamos uma
catastrofe.
E nao e tao simples que

tudo isto aconteca, porque
entre angolanos, uns sao os
que se sentem legitimamente
obrigados a defesa da demo
cracia e da ordem e outros, os
que se julgam defraudados por
urn resultado eleitoral que lhes
nao foi favoravel e se recusam
a aceitar.
No fundo, isto acontece, por

que houve uma evidente cum
plicidade internacional «anti
-comunistai que entendeu
fechar os olhos a desmobiliza
c;:aoque urna das partes nao
realizou. Que alertada para 0

facto de existir urn exercito de
reserva concluiu (dois meses
depois) que ele realmente nao
existiria. Que inseriu todos os
assassinatos que aconteceram
(e foram centenas), todas as
ocupacoes militares que se
fizeram (e terao side dezenas
e dezenas) no capitulo gene·
rico e desimportante dos aci
dentes de percurso. Isto para
nao falar das zonas interditas
a livre circuiac;:aoe outras tan
tas irregularidades que, se
eram evidencias para quem
via, se transfonnavam em sim·
pIes precalc;:ospara quem pre·
cisava nao ver.
Tudo isto acontece e acon

teceu porque a urn Partido de
«combatentes anticomunis·

A Democracia que (nao) temos
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Huambo, a nossa cidade,
e ia a memoria passada de
uma cidade que houve.
Terra de escombros e

cemiterio de gentes.
Nilo sera tanto como

dizem os jornais a Beirute
de Angola, porque talvez
seja de justitra, chamar a
Beirute, 0 Huambo do Pro
ximo Oriente.
oHuambo, a DOSsaterra,

a nossa cidade, eurn ponto,
um sinal no mapa de
Angola e urn sentimento de
magoa profunda nos nos
sos coracees.
Magoa que nao dB.para

chorar, mas para recons
truir.
Magoa que nao de. para

esquecer, mas para fazer
lembrar hoje mais do que
nunca, que por detras de
cada pedra caida, de cada
casa ruida e rebentada, he.
urn povo (ainda ha urn
povo) todo nosso, particu
larmente nosso, absoluta
mente nosso, que necessita
do pio que nio come, da
saude que nio tem, da paz
que a custo ira ser conse
guida.
t para este povo

sobrante da nossa cidade
que buscamos auxilio.
Se preciso e libertar, tio

necessario como isto e nio
deixar morrer de fome.
Vestir os nus tambem.
Abrigar (sabe Deus onde!)
os sem casa que sio todos.
Sarar os feridos, proteger
as crtancas, acarinhar os
orfaos. Exigir do Govemo
urn programa imediato de
emerg4lncia e que nlio Beja
tio so, uma coisa que se
facta e apareca, sabe-se hi
quando, depois da paz con
quistada.
A fome nio espera. A

doenca nlio aguarda
quando a morte espreita. E
preciso reconstituir toda a
ad.minimacrio pUblicae ter
govemador que governe e
equipas de medicos e pro
fessores que avancem e
secretarios de Estado e
ministros que, imediata
mente e no terreno, orien
tern e garantam, sem pro
messas nem televiBlio.
Vamos preparar-nos

todos - huambinos ou nlio
- para dar ao povo do
Huambo 0 pouco que
podemos.
Sabemos quanto nos

sobra para dar; Infeliz
mente, nIlO podemoBsaber
quanto. sobrario para
receber.

S.O.S. HUAMBO
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Nos meios urbanos temos uma reahdade chlerente e
a mulher, a despert.o das evidentes desvantagens que lhe
advem de ter em regra pior preparacao profissional e
menos poder eoon6mico, procura afirmar-se socialmente.

E sobre a mulher a quem muitas vezes incumbe 0
encargo de ser 0 sustentciculo da familia e sobre ela recai
o peso dos encargos materials de subsistenca.

Nos oonflitos entre casais, a mulher e muitas vezes
vitima de aqressao fislca. Esta pede tomar formas Via
lentas, quando e a homern que pretende par tim a Vida
em comum e quer Iorcar a mulher a abandonar a casa
onde ambos coabitam.
o exodo da po~o das zonas rurais para as cida

des e todas as dificu1dades derivadas da srtuaeao de
guerra que se V1Veutomou particu1annente aguda a pro
blema de ha.bItac;::clo Desta sorte, 0 homern fazendo apelo
a "lei do mais forte" procura por metoclos de violencia
fisica au de a.meayas graves. amedrontar a sua compa
nheira, que ele mio quer porque tern em regra outra ja
em vista. de fonna a que ela reoeosa pela sua integri
dade fisica, se veja forcada a pechr guanda fora de casa.
A violencia sobre a mulher reveste-se ainda, de forma

drarnaticamente frequente. da agressao fisica feita pelo
homem, em regra em estado de embriaques, com as
maos e pes sobre 0 corpo da mulher. quando MO acorn
panbada do usa de mangueiras au cacetes e que culmi
nam MO poucas vezes com a morte da agred.ida.
E consideravel 0 nUmero de processos de horrucictio

que chegam em reeurso ao Tribunal superior vindos das
ctiversas provincias do Pais, ern que os Reus matam por
agressao a pancada as suas companheuas.

Muitas delas estAo gravidas ou de parte reoente com
crianyas a aleitar. Os golpes desferidos com vio19nct.a
sobre 0 ventre, as hemorragias supervenientes e a Calta
de qualquer socorro medico a que sao relegadas, levam
a que na maiona dos casos 0 desenlaoe seja a morte
Ta.rnbemsao frequentes os casas em que as vitunas apre
sentam sinals de queunadwas pelo corpo ou de lesiio
nos 6rgaos sexuaJS.
Curiosarnente as Reus, no decorrer dos processos,

vern quase sempre, ou mesmo invariavelmente, afinnar
"que MO tinham intenr;:ao de matar", que s6 queriam
"castigar" a sua mulher. Como se 0 castlgar e comgir
fosse um pocier que lhes assistisse por dIreito natural.
Procuram muitas vezes JUStJficar os seus excessos, cuI·
pabilizando as suas desgrac;:adas vitunas dizendo que
elas ou estavam "bebedas" (grarlde motivo de ofensa
para a marido) au que lhes "MO tinham preparado a
J8Iltar" (falta do dever de prestal;:<1oda cornida que sem·
pre incumbe it mulher) ou que ela 0 msultou com
expressOes mdignas ou que a encontrou em flagrante
adulterio com outro homem.

Quando a obtenr;:aoda prova e JX)Ssivel,uma vez que
a maioria dos casos de hornicfctio ocorre sem testemu
nhas, a noite e dentro de casa onde 0 casal reside, sem
rnais circunstantes que os pr6prios filhos certamente
espavoridos, todas esta.s justifica96es acabam por cair
por terra. E isto apesar da pnnClpal mter....eniente. a
mulher, mo pocier falar, por )c1 estar morta.
Embora este quadro seja na verdade assustador,

creio que ele existe ainda em muitos paises, sobretudo
(Contlnua na pagJDa 9)
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mulher. A jovem nenhuma aher:nabva de esco1ha ou de
re)9il;:ao e dada, porque a vontade dela.MO exist:iunem
e tomada ern a:nta Tern que aceitar com fatalismo 0 des
tino que lhe e imposto. SO que quando aconteoe que ela
cxnlO mu1her procura encontrar urn paroeiro cia sua idade
e geuvy:ao, e que mo e 0 seu "manda", v&se oonfron
tada com a oensum do seu meio socialque s6 veio a ser sus

pensa em Maio de 1991,
com 0 acordo de paz
celebrado entre 0
Govemo e a Unita ..
Vive-se agora um

perfodo de agitayao
polttrca pr6prio de
implementacao de um
sistema politico multi
partidano em que se
proeura transferir para 0

debate politico os anta
gonismos que usavam a
linguagem das armas,
havendo sem duvida
por parte de todo 0 povo
urna vontade firme na
manutencao da paz.
A instauracao da paz

perrrutiu a abertura a
todas as correntes poll
ucas e termos uma
visao mais ampla do
que se pretende para 0

futuro de Angola.
Num quadro de

guerra como aquele que
se vrveu, a violencia
como e 6bvio recaiu MO
s6 sobre a mulher, bern
como sobre a cnanca,
homens e veihos, pais
todos e a sua maneira,
foram as suas vitirnas.

Os testemunhos reco
lhidos sobre as expe
nencias sofridas pelas
mulheres vitirnas da
guerra sao muito doloro
sos e marcam sem
duvida e definitive
mente todas aquelas
que a viveram.

Foi possivel ouvir, de
dissidentes da Unita, 0
relato pUblico de algo
que JCi tinhamos tide
conheCimento anos
atras, de que vcirias
mulheres, militantes
daquela organizac;:ao
politica, tmham side nos

meados da decada de 80, queimadas vivas em comi
cio pUbhco, algumas Juntarnente com seus filhos
menores. sob a acusayao de serem feiticeiras.
E certa que na Europa an1da no seculo XVII

se fazia a ca<;:aas bruxas. que eram irnoladas pelo fogo.
E preciso tambem dizer que apesar de todo 0 sigilo

com que eram feitas as cerim6nias fUnebres dos che
fes africanos, mesmo durante 0 periodo colonial,
continuou-se a manter 0 rito de que a morto devta ser
acompanhado na sua ida para 0 alem, por uma das
suas mulheres.

Isto significava, como recentemente vim a ter conhe
cimento, que amda neste s¬ cculo,e na area do Kwanza·
·Norte,quando urn saba monia, era morta a sua "esposa"
mais nova e prediJ.ecta.a mais "mimosa", para 0 seguir
e servir no a1em

Outras das formas mais surdas de violencia sabre as
mulheres e que, mau grade todos os avanc;:osque a let
ja akanc;:ou, e consubstarriada no facto de que quando
nasce uma cnanya do saxo feminino, em oertas areas
rurais angolanas, ela fica desde logo destinada a urn
determinado homem por compromisso assumido palos
seus familiares
o homem aduho que adquiriu direitos sobre aquele

novo ser sO tern que esperar que ela c:res<;:a e que atinja
a puberdade para a receber a sua posse, como sua

D ~ango

Pelo grau de desenvolvimento la atingido a nivel
dos principios gerais do direito e consagrada na
ordem juridica internacional pareceria superfluo
abordar a questiio da necessidade do combate a vio
lancia, sobre a pessoa humana e designadamente a
que se abate sobre a mulher.

No entanto e evidente que 0 facto de permaneeer
na sociedade humana uma situacao geral de violen
cia sobre a mulher toma premente que nos debru
cemos com seriedade sobre a situacao.

Assirn teremos, em nosso entender, de dividir a
nos sa analise em tres etapas e que serao as causas
de violencia, as formas de que se reveste e as estra
tegias a tracar, para 0 seu combate.

No primeiro aspecto, podemos apontar como
causa de violencra exercida sobre a mulher a perma
nencia das forcas sociais que a querem manter numa
situacao de depend en cia e subordinacao. E precise
tar em conta que a discriminacao em razao do sexo
nao e exercida sabre uma minoria, porque numen
camente 0 sexo femmino nao e minoritario, nem tam
poueo e uma discnminacao assente no antaqonismo
homem-mulher, porque ha mulheres que em razao
de opcoes de classe social ou pontos de vista filoso
ficas ou outros, entendem que e de manter 0 "statu
-quo" que discrimina a maioria das mulheres.
A violencia surge assim como urn meio usado na

manutencao da propria discriminacao. Ela e uma
arma us ada contra quem se pretende erguer contra
a barreira da desigualdade.

Dai que a violencia sobre a mulher se toma um
facto que persists enquanto persiste a discriminacao.
S6 que as formas de que ela se reveste vao

variando em consonancia com 0meio social, 0 tempo
eo espaco. E neste momento creio que teremos que
usar toda a nossa lucidez para as detectarmos uma
par uma, para que elas possaro ser expurgadas.

E curiosa notar que quando num determinado
momento hist6rice-politico determinadas foryas con·
tranas a emancipa9ao da mulher se considerem sufi·
cientemente poderosas, elas exercem sobre a mulher
meios publicos, fortemente intimidat6rios, para as
conter.

Nao hesitam em usar a prisao e ate a morte, para
que 0 terror espalhado va retirar as outras mulhe·
res a coragem para a luta.

Mas nem sempre e assirn e, no geral, deparamo
·nos com a usa de formas surdas de violencia que
a sociedade mantem dentro de si com secretismo,
nao desejando nem permitindo que elas sejam tra
zidas a luz do dia.
Muitas dessas praticas de violencla. sejam elas de

indole fisica, moral ou de pressao social, sao exercl·
das par mulheres mais velhas sobre outras malS
jovens que estao sob a sua dependencia directa, ou
no meio em que vivem.
E isto porque tendo a sua gera9ao sofrido essas

formas de violencia, as aceitam com fatalismo, como
urn mal necessario a manutencrao daquele melO
social que sempre conheceram e cujo equilibrio
tern em perturbar.
Os denominados confutos de geracrao radicam·se

muitas vezes no facto das novas geracroes contesta·
rem e recusarem aquilo que a gerayao anterior das
suas maes, tal como das suas av6s, aceitou sem se
questionar sequer se podiam nao aceitar.
Determinar pois as formas de que se reveste a vio·

lencia, e po-las a nu perante a pr6pria socledade que
as utiliza, e desde logo 0 prirneiro passe indispen·
savel .

A memoria do Dr. David Bemerdino,
como cumprimento de uma promessa de colabora¢o.

Maria do Carmo Medina

e 0 combate a violencia sobre a mulher

A realidade da sociedade angoJana das
ulumas tres deeadas surge profunda e dra
maticamente marcada pela guena, primeiro
a guerra pela independencia de Angola que
durou de 1961 a 1974, depois a que for mi-

ciada no ano de 1975 e
A Ordem Juridica
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Pedro Ftloconv - Doc Fac DJ/eno

JOlge Fonsaca San.cos - EDgenhelTO
Jorge Gu.mbe - Plneol
Jorge Manuel DaVId - Eng H;dr.lubco
Jose Albeno Rodngues TelJferJ3 -

Junsta
Jose AntOniO Freue - Monnor Umvers,

IMio
Jose Annando C Q. - Dot: Fac

Clenaas
Jos. Annando Estrela - JornaIJsta
JoseCHar FerrilD - Jornallir<a
Jos~dB Obveua - Joma.lJsta
Jose de Vasconcelos - Eng Tecruro
JoseGomes da (;o$taNeto - Mon"or

UruVQl"S,WJO
Jose Manuel DaVJd - Engenhel10
Jose Manuel da Sliva - MedJco
Jose M.a.nuelNunes - JomabSfB
Jose GaTaB Lwn.uusaJoo - Doc ISCED
Jose Pedro ColTela - JoroabsUl
J05~ Pedro Soares - Junsu
JOS6 Santana - Doc UllJversuano
JO$~ Van·Dtlnem- Doc Fac_DlrellO
Josefa Dtas dos Santos - EconomJ-Sta:
Josefa Webba - Doc Fac Due"o
Jtlbo de AlmeIda - Doc FBc Eng",

nbanl
Jullo Gom..s - Jomabsra
Jubo MoralS - Ecc!logo
Led. Nere - EconorruSIa
Leonardo Sarra Van-Dunem -

EngenbcJro
I.eopoldma Mouzmbo - MlklIa
Leopoldina N RocbM - MlklIca
Ll1ls 8emardJrto - Doc Fac MedJC.na
LuiS (;o$ta- JoTJUlbsta
Lws F'l1J~ Co/afO - Doc Fac Arqu,·

tecrula
Lwsa D ·Al.meJdI - Doc. Uruv~T$u.afla
Ltma SabastJAo - Doc Fac DlTe,re
M Agosunbo - JornalJsta
M C MJguel NogutlUB - Doc Fac

MedJana
M EIrg6rua d ... S W"'" - Jun.ta
M'bonda Nzrnga David - Dot: Fec

CJinCUlS
Madalena Cunha - MlklIca
Madaleoa Gomes: Si1v~ - Profe$$ora
Manuela Mendes - MedrcB
Manuel AnIOnro da Silva - JomaJJsta
Afs:lueJ BrunhO$O - Invesrtgadol Fac

Clene,as

Jolo SebasD40 Tiet - Doc. UruvarsnarJO
JoIio V,eua Lapu - Dot: Fac. MedJCJDa
Joaqwm AgostmIlo - Vetenn4n0
Joaqwm Gr"1'8 - Engenheiro
Joaqwm L&lo - Economista
Joaqwm TelXSHlt Sobnnbo - Dot: Urn·

versuarJo
Jorge Bettencourt - Dot: Fac Arqw.

Hu.mbetto ALrneJda- Economlsta
Hum.be.rto de FJgU8uedo - Doc UlUV~I-

5'uIn<r
IdaJJnaRodr,gues - Jw.sta
ImlclO Alfredo Borges Neto - MIklIco
InaJda M.argaredJ GrBf-CI - Jnvestlgaoora

Fac C'~nclas
Irene GUBIT,Q MarqU8$ - Fd6Joga
Isabel Ma= - Doc Fac ArqwteclUnt
Isaias Gon~lves - Dot: JSCED
Isildo AfoltSD - JomalJsta
Jau:nB Costa - Doc Uruversir;Jrso
Joao AJexadre - Doc UruversiUino
JoAo Ant6ruo - Momtor UruverS1f.ano
JoiD carlos BlasquHi d~ Obv~:la -

MIklI(;o
J~o da Cruz - HlStOnador
JaiilJ Frano.scodes SantOS carvalho

Doc UruversJutno
JoI.o Manuel Santos Freitas - JomaIJsta
J~o Malia - Dot: ISCro

tarlO

Fernando OllveJIiJ - Doc. Fac. Dueno
Fernando Pacheco Santos - Doc. Utu

vtl¥siUrio
Fernando Peres do AmMal - Ttk:ruco

BanCi'lno
Fernando Santos - Tecruco Banolno
Fernando Santos - Junslll
Filrpe Amado - Doc Fac DueJre
Frllpe Ctmaia de sa - Assessor de

lmprensa
Frbpe JliruOl - MlklIco
Filomena Pestana - Pslc6loga
FIlome:na Sacramenco - ItJvestigadora

Fac. Clo§ncas
FiJoml!no Patricio - Jomahsta
Fragata de Morais - Jornallsta
Franosco H Gerardo - Doc. Fac Eng..

abam!
FranClsco Manuel Massango - Doc. Uru·

....smEbJo
Fredsrico Crespo - JornaJJsIa
Gabriela. Antunes - Escn[ora
Gaspar MartUls - Engenhe,ro
Generoso Pedro - Engenherro
GoorgUUJ Van·DI!llBJD - Mrldrca
G,lberto Jtiruor - JornalJsta
Gonfalves Inhanpca - Jomabsta
Gualbeno LJma Campos - Doc. Fac

Duerre
GuJomar Lopes - Junsta
Heidel CmJo- Advogado
Helder da Concell"io Jose - Doc Fac

Arqu1tecr:ura
Helena MOD[eJtOJard,m - Jurl$l8
Helena Sant... Rebelo - Doc Fac

C,enc.zas
Helltlque Abranches - Escntor
Hernanl Santana Fleue - JunsLa
HOSSlPere.ua Ahlcano - Doc UruversJ-

3. Apelam a toda a populacao e a Comunidade Inter
nacional para que colaborem com as autoridades anqola
nas nas accoes referidas no nurnero anterior.
4. Exigem que 0 Governo tome medidas com vista a

reposicao da legalidade democratic a e a prevencao das
suas violayOessistematicas, em especial no dominic dos
Direitos Humanos dos cidadaos.
5. Apelam as Nacoes Unidas e a Comunidade Interna

cional para que assumam as suas responsabilidades rela
tivamente ao curnprimento dos Acordos de Paz para
Angola e ao respeito pelos Direitos Humanos no Pais, que
incluem a desmilitarizacac urgente e completa da UNITA
e 0 desmantelamento dos seus gropos terroristas.
6. Apelam a solidariedade de todas as universidades,

centros de investigac;:ao,orqanizacoes profissionais de
intelectuais e associay6es de todo 0mundo, para que pres
sionem os seus governos a tomarem posicao contra 0

assassmato selectivo de intelectuais angolanos por esqua
droes da morte e. em geral, contra as violacoes sisternati
cas dos Direitos Humanos em Angola
Luanda, 5 de Dezembro de 1992.

fica e historica e todos eles envolvidos no apoio social a
urna populacao fustigada por anos sucessivos de guerra
irnpiedosa.
o seu assassinato foi dirigido deliberadamente contra

tudo quanto representavam, como integrantes das forcas
progressistas e humanistas angolanas.
Urge desmascarar as cumplicidades internas e intarna

cionais que atribuem 0 estatuto informal de "beliqeran
tes" e formal de "partes", interlocutores em "dialoqos"
e governos, aos assassinos dos esquadr6es da morte e aos
seus chefes que, na sombra, t~m ate ao momenta ficado
irnpunes.
Por estas razoes, e ainda as indicadas no Apelo anexo,

os docentes da Universidade Agostinho Neto, investiqa
dores, medicos, engenheiros, juristas, economistas. escri
tores e outros intelectuais angolanos abaixo-aseinados,
1. Repudiam 0 terrorismo e 0 fascismo.
2. Exigem que 0 Govemo tome as medidas adequadas,

se necessario recorrendo a cooperacao internacional, para
encontrar os autores de tao hediondos crimes e os mem- '.
bros e chefes dos esquadroes da morte.

Abaixo-assinado

ter massive, regtSta·se 0 massacre des estudantes do Insntuto Superior de Ciencias de Educacao
pelo exercito Invasor sul-atricano, a quando da ocupacao da cidade do Lubango.
Em 1977, numa amboscadaperpetrada pela UNITAno Chitembo, Provincia do Huambo, foimorto

o medico Dr. AN1:BALFERNANDES.Recorda-se igualmente 0 rapto do medico Dr. ADELINOMANA·
'VAS,t.amb8m no Huambo. postenormente Ievado para a Jamba. onde ainda se rnantem prisio
neira a sua farn1lia.
Ate ao momento, nao foram julgados os autores destes crimes e. com excepcao do morticinio

da praia de S. Bras, nao foram apontados quaisquer presumrveis autores materials dos mesmos.
Contudo, todos estes crimes tiveram lugar. quei numa tase de guerra movida pelo regime racista

do apartheid e dos seus instrumentos internos contra todos aqueles que se lhes opunham, quer
ainda no momento em que todos os angolanos se preparavam para se dedicar a reconsrrucao do
Pais e, cnadas as condicoes de paz e democracia. se engajar decididamente na luta por urn dasen
volvunento real".
(..., "A irnpunidade de que ate agora tem gozado os autores morals ou materials das violacoes

da legalidade acima mencionadas contraria frontalmente as Acordos de Paz e a pr6pria Lei Consti
tucional e tem como consequencia a instrtuicao "de facto.. de estatutos jurldicos duplos, traduzi
dos em os senhores da guerra da UNITA estarem acirna das leis em vigor em Angola e ainda das
Conveneoes intemacionais sobre os Direitos Humanos e sobre 0 Direito Intemacional Humanita
rio a que 0 Estado angoJano aderiu,
Este estado de coisas e absolutamente intoleravel e urge per-the cobro sem demora"

Fausto Tavares de C Sun6es -!>of:
Uruversmino

F'pUsmma Ferrer,s - Doc Un;versJtsna

MedJCJna
FdlJma MadelIa li1U1- Doc Fac

Ebzaneta Loucha.nslra - Doc Umversl·
tana

Eisa Monlez - Medrca
EmaBragan~a- Engenhelra
Engrliaa Cobe" Sanlos - Junsla
Eugeruo Ferreua - JUJJ aposencado
Eugemo Bravo da Rosa - Doc, OruveTSl-

biflo
EUnJcedo'SSantos Marques - Doc Uni·

verSJUltJO
Fdruna Basros - Jtm5U1

C,'nCJas

Carla ellsona Oueiro%- Lir;enaada
Carlos Marques Sanlos - Eng MInas
Carlos Alberto Sereno - Drx. Uruvers,·

WIO
Carlos Gomes - Doc. Fac Dlre,'o
Carlos Laudan - MlklIco
Carlos Salwruno - EconamisUJ
Cat/os T6JXeua- Doc Fa<; DirellO
Carvalbo Nero - Jomalista
CesaJtma Van·DUnam - Eng. Agrdnoma
Cesar Alves - Doc. Fac. CI~"C'as
Cesar Barbosa da Silva - JornalJsta
CesannB Pel~1.ta Tel"XeJra - DcK (JnJVer-

s.caria
Corn6lio caJey - Investiga<lor
Costa Andrada - Escritor
D. "uceo - JomaIJsur
Danil!! cia Costa Carvalho - Doc Uru·

verslUfrio
Danrel de Caslro Carvalho - Doc. Urn·

verslUirio
Dano de Melo - Jornabsta
Deound. C - PsIc6loga
D,amantUJo MatO$ - JomalJsl<r
Dommgos LJm. Viegas- - JUflStil
DulcmelB de Sena Carvalho - Doc. Fae

engenhaIlB
£ RelS - JOr'tJa.lJSta
E:drne Lopes - Jomahsca
Eduardo BOr]B - Junst.a
Ekanga D - Prof~or
Ells. Rangel Nunes - Junsta
E1Jubeth M Matos - Doc Far:

Cllridade PedJo - Jomali:;ta

ArtuJ' Pestana (Peper.eJa) - Doc. Fac
Arquitecfura

AuguSIO de Ob_Fa - Doc lSCED
Avt!lino Hen.nques - Jomab$ta
B. C. Nero - JomalJ.sca
Balbma Ventura Fow< - Medica
Bens Famoso - JomaUsta
8envinda Barbosa - Jurisca
Boaventura Gouveta - MdBJCO
CacJda Fernandes Lima - EcanotnJSta
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Antomo SalvadOI - Jornah$ta
Antomo TeUC81I8 dos Santos -

cngenheiro
AntOniO Vpn-Ddnem - Doc Fac DIlellO
Arbndo V. AlmeJda - Junsta
Armmda Fans - Enlermeua
Arl1lJndo Marques - B'Ologo
Arnalda Crave/To - £ConomlsrB

Ant6nio Sala - Pmtor

Aderlto Corrt!lra.- Doc. Umverssrano
Adriano RaJas! Pa..scoaJ- Economl$la
Alonso Lopes Santos - Doc Uruversj·

tlirio
Afonso Quin laS - Jomalista
Agueda Sena C8rvaJho- Med,ca
Albeno FBnfony - Doc. Fac Cl~ncia$
A1beno Jorge Owruca - JornallSla
A1beno Sousa - JomalJsta
Albma Assis AlricAJ'JO - E1J~1'JhtlJra
Alexandre OourgeJ - JamaliBta
Alme BaptJ5UJ - Doc Fac. MedlCJnii

Almeida e SoUS8 - Lie. Mac~mdlJc-as
Alves Femandp.s - Jornslistc1
Ajzita Van·Dt1nem - Doc. Fac. DJreJto
Amelia Mendes - Jornalisla
AmelHI Pombo - Locueo18
Ana Clara Guerra Marques - BaCh8fei

em <tanya
Ana LUCIa GUBrra Marques - Doc. Fac.

CJenc,as
Ana Morgar,da Sew - Medica
Ana Mana LenKo - Memes
Ana MaruJ Van·D&lnem - Doc Fae

MedJcms
Ana Marla Vaz COnCSI~i1o - fJ~Jca
AnabeJa LeJtdo - Doc. Uruverslt.arJa
Ange!Jna RWas - Doc Fac EngenharJa
Antero Jorge Franco - Doc Pac Enge-

nhanB
Anromo GuimarAes VJC[OI - Economl.$ta
Anton/eta Coelho - Doc Fac DJ,reHO
AntOniO Beguengue - Jomabsta
AnlOnlo C4ndldo dos Santos -

ArqUJtBCto
Antomo Cnsto AJves - EconomJsca
AntOniO DavId - M~dlco
Ant6mo dos San~osDomlngos--

EconomtSltJ
AntOniO J C Lun. - Doc. Fac CillnciIJ5
AnIOnlO Jos6 Joao - Maquelista
Ant611l0Jos~ MIranda - Mttdico
AntOniO KJssanga - lomalssta
AntonIO Mana - MediCO
AntOniO Montenegro - Engenbeiro
Anlonro OJe- Pimor

MedlCJna

A de Sausa - Eng Agronomo
A Mana Sil.,.. - JomaJJSIa
Abllio Fernandes - Dot: Fac C,enc,as
Ad"laid" CarvaJho - MlklIca
Ade!Jno JoI.o do Amarai - Dot: Fac

Desde 1975, docentes universitarios, investigadores
cientfficose intelectuais angolanos e estrangeiros residen
tes em Angola, bem como estudantes universitarios, tam
sido assassinados, especialmente no Huambo, Biee Huila,
por esquadroes da morte ligados a UNlTAe as forcas do
apartheid, que cometem homicidios selectivos, em bases
ideol6gicas. Em Outubro de 1992foram alvo de atentado
o Prof.Fernando Marcelino,professor universitario e escri
tor, sua esposa Miete Marcelino, dirigente da Organiza
yaO da Mulher Angolana e directora da Biblioteca do
Huarnbo, sua irma DilarMarcelino, freira cat6lica e Zaida
Daskalos, professora e escritora, a unica sobrevivente do
massacre.
Agora foi a vez do Dr.David Bernardino. medico e mte

lectual lutador desde a primeira hora contra 0 fascismo
e pela independencia de Angola, tambem docente uni
versitano e director do recente jornal independente
"Jango". Eram todos naturais de Angola, de ascenden
cia europeia, residentes na cidade do Huambo, no Planalto
Central, com marcante actividade intelectual, empenha
dos em diversas accoes no campo da investigac;:aocienti-

Num Apelo datado de 5 de Dezembro de 1992. os Docentes e lnvestigadores da Universidade
Agostinho Neto chamam a atenyao para 0 facto de que "em Angola, as agressoes a comunidade
universitaria e cientifica vao muito aJem das violac;:6esda liberdade academica. Situam-se no plano
do puro terrorismo. com a pratica de homicidios e outros crimes violentos contra as pessoas, com
um caracter selectivo numa base ideol6gica (a sua Jigayao directa ou indirecta ao MPLAou ao ANC)
e/ou etnica (por exemplo, angolanos brancos, estrangeiros residentes ou ovimbundus que recu
sam 0 tribalismo)" .
Para alem das pessoas citadas no Abaixo Assinado. 0 Apelo refere que "nBO foi esta a primeira

vez que membros desta Universidade foram barbaramente assassinados, em crimes com eviden
tes conotacoes politicas.

Em Abril deste ana. a ex-Assistente da Faculdade de Direito, Dr. PINTO RIBEIRO.de nacionali
dade portuguesa ..sua esposa e filhos, foram assassinados na praia de S. Bras. bern como os arm
gos angolanos que os acompanhavam.
Em 1984, a professora do Instituto Superior de Ciimcias da Educayao do Lubango. Ora JEA.

NETTE SCHON, de nacionalidade sul-africana e conotada com 0 ANC, e sua filha de oito mesas,
rnorrerarn naquela cidade vitimadas por urna carta armadilhada.
Em 1975. foram assassinados nas Provincias do Huambo e do Bie, durante os periodos de con

trolo dessas Provincias pela UNITA, 0 Eng. ANT6mo ASSISe os estudantes das Faculdades de
Ciencias Agnmas FADARIo MUTEKA.VICTORCARVALHO.DINOMAROUESe FACEIRA.entre
muitos OUtIOSestudantes universitarios assassinados por todo 0 Pais. Entre estes, pelo seu carac-

Apelo e Abaixo Assinado oet
dos Docentes e Investigadores
da Universidade Agostinho Neto
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• Professora de Direrto

pUblicas ou pnvadas, exigindo
conhecimentos es pec ial i
zados,
d) que afastam, ou dificul

tarn, a partrcipacaona tomada
de decisao daqueles que nao
tern as cornpetencias exigidas,
levando ao problema das chao
madas "tecnocracias" e, por
tim,

e) 0 conflito entre processo
democratico e sociedade de
massas, no qual 0 alargamento
das bases do poder exige
"uma industria politica ... que
prospera e cresce enquanto
toma actuais as regras (do
sufraqio universal a formacao
de partidos politicos orqaniza
dos) que transformam 0 pnn
cipio abstracto da soberania
popular de rnito em reali
dade. Nao ha democracia
alargada que possa omitir uma
forma qualquer de industria
politica" Isto e, despontam
assim os elementos de "parti
docracia", que tambem, tal
como os restantes paradoxes
vao diminuir a possibilidade
de participacao alargada na
formacao das decisoes poli
ticas.
Partindo do conceito global

de democracia, e tendo como
objective 0 seu alargamento
proqressivo, devemos estar
atentos aos fen6menos per
versos que esse alargamento
gera, a fim de criarmos formas
de os contranar ou, pelo
menos, minirmzar Analisare
mos esse problema numa nota
seguinte, abordando a ques
tao da grande dimensao dos
apareihos e a descentralizacao
de processos de tomada de
certas decisoesc) 0 que sigr1ifica proble

mas mars complexos e organi
zacoes de rnaior dirnensao,

b) a satisfacao de eXlgen
cias, isto e, urn alargamento
da democracra, leva a urn
aumento das funcoes do
Estado (como resultado das
suas novas obnqacoes. conn
das nomeadamente na Consti
tuicao) e consequente
crescimento de aparelhos
burocraticos para fornecerem
bens e services,

a) a procura de democracia
esta constarltemente a aumen
tar em condicoes mais desfa
voraveis, porque

autonomia das empresas ou
mesmo das escolas, etc.
Mas a democracia e lirnitada

e condicionada pela escassez.
Porque os recurs os nunca sao
suficientes para satisfazer
necessidades crescentes - e
este problema e agravado
num pais pobre como Angola.
que tem uma economia de
escassez -, constantemente
ha exig~nclas da sociedade,
ou de grupos sociais mais des
favorecidos, para acesso a
bens e services.
Quando abordarnos a sans

fat;:iodessas exigemcias, depa
ramos com os paradoxos de
Bobbio, a saber:

Antonleta Coelbo •
saltar alguns aspectos, muitas
vezes esquecidos mas funda
mentais para a escolha.
o primeiro e a questio da

inform.~ao. Para escolher
entre diversas alternativas, e
preciso conhece-las, tem-se
acesso a esse conhecimento
atraves dos meios de difusao.
A informacao e urn mgre
diente essencial da escolha,
logo, da democracia. Como tal,
ela aparece-nos reflectida em
direitos (direito a infonna~o,
por exemplo) e liberdade (de
expressao, academica, de
rmprensa) que tem de ser efec
tivamente exercidos
Urn outro aspecto e que,

quando pensamos a democra
cia e as necessidades de par
ticipacao democratica em
processes de tomada de deci
sao, constatamos que se veri
fica na esfera politrca stncto
sensu algo conhecido no
campo da economia: a satisfa-
980 de urn nivel de necessida
des, se realizavel e realizado,
nao reduz a necessidade de
satisfacao de outros niveis. Tal
como a sansfacao de uma
necessidade gera novas neces
sidades, tambem um passe no
sentido de uma maier demo
cracia gera novas exig~ncias
democratfcas.
Assim. por exemplo, a elei

<raodo pariarnento por sufra
gio universal, directo e
secreto, nao esgota as neces
sidades, e portanto eXlgen
cias, de maior democracia em
outros niveis. 0que a hist6ria
nos tern mostrado e que a
"procura" de componentes da
democracia (as exig~ncias do
alargamento da democracia)
tern Vlndo a aurnentar, quer
nas areas econ6micas (exigen
cias relativas a direitos econo..
micos e sociais), quer na area
politica. exigencias de maIor
informa<;ao sobre as activida·
des dos govemantes, por
exemplo, aperfei<;oarnento de
sistemas de prestayao de con
tas, de maior efectividade de
direitos, atraves dos seus
mecaOlsmos de garantia
(acesso aos tribunais e seu
melhoramento), alargamento
de areas sobre as' quais se
pede decisoes por 6rgaos
representativos. como 0

ambiente, a descentraliza<;ao
da tomada de certas declSOeS,
o problema do peder local em
todas as suas variantes, da

capacidades intelectuais, ou
para empregos, garantindo a
todos os que queiram traba
lhar uma ocupacao de acordo
com as suas escolhas profis
sionais. Numa outra 6ptica, 0
que esta aqui em causa e 0
dire ito ao trabalho efectiva
mente exercido, cujos conteu
dos estao relacionados com as
oportunidades na educacao e
tarnbem com 0 estado da eco
norma, 0 seu desenvolvi
mento, etc.
Neste conceito arnplo, 0

grau de democracia de uma
sociedade e medido por ele
mentos que ultrapassam duas
abordagens estreitas e redu
cionistas: a) 0 sistema politico
no seu desenho e aplicaeao e
b) 0 nivel de vida e 0 grau de
desenvolvimento econ6mico
da sociedade. 0 conceito
implica que 0 subdesenvolvi
mento e em si mesrno. qual
quer que seja 0 sietema
politico. uma situacao de
democracia restrita para um
largo numero de cidadaos
desse pais, quando contras
tado com a gama de escolhas
disponiveis noutras socieda
des mais desenvolvidas, por
exemplo, a DiveIdas oportuni
dades de educacao, de aces so
a informacao e ao conheci
mento, a bens de consumo de
todo 0 tipo, etc.
A democracia em sentido

amplo significa pois que 0
desenvolvimento, e conse
quente reducao da escassez
com 0 aumento no forneci
mento de todo 0 tlPOde bens,
incluindo cultura. mforma<;80,
educa<;ao e saude, e uma con·
cil<;aopara 0 alargarnento da
possibilidade de escolher
entre diferentes altemativas e,
portanto, do alargamento da
democracia. Vendo a questao
num angulo diferente, um
grau significativo de desenvol
vimento econ6mico pode nao
implicar Diveis elevados de
democracia, quer no acesso de
todos os cidadaos ao maior
nUmero de bens e oportunida
des disponiveis, quer a Divel
estritamente politico. Veja-se 0
exemplo do nazismo na Ale
manha.
Nesta rela<;aoentre a demo

cracla e afIu~ncia, convem res-

.. ~ango

Fala-se muito de democracia
e alguns estao convencidos
que ela se esgota em haver urn
cataIogo de direitos na Cons
tituicao, existirem varies par
tidos politicos e periodica
mente terem lugar eleicoes
para escolha de representan
tes (para 0 Par1amento ou para
a chefia do Estado) por sufra
gio universal, directo e
secreto. Estarnos a falar aqui
da democracia representativa.
Mas a democracia (etimolo

gicamente "governo pelo Po
vo") e urn conceito mais
amplo e com urna dinamica
pr6pria: tem vindo a alargar-se
com 0 progresso da Humani
dade e as expsnencias dos
cilferentes povos, resultantes
de circunstancias historicas
diversas. Democracia e urn
processo em construcao, que
nunea esta verdadeirarnente
terminado, que se reproduz e
alarga, se para tal houver ou
forem criadas condicoes.
Sintetizando 0 ponto actual

da construcao do conceito de
democracia, distmguiremos
urna acepcao ampla e acep
coes mais restntas (dernocra
cia politica, representativa,
directa, participativa, etc).
No seu sentido rnais amplo,

democracia e a possibilidade
de escolher entre 0 maior
nUmero de alternativas possi
veis a qualquer Divel da vida
de uma pessoa.
Estas escolhas efectivam-se

pela participa980 em proces
sos de tomada de decisao,
quer em 6rgaos colectivos
directa ou indirectamente
at raves de representantes,
quer atraves de decisoes indi
viduais.
Assim, democracia nio e

apenas, mas e tambem, votar
em elei90es ou ter a liberdade
de ser membro de urn partido
politico. lnclui elementos que
vao muito alem da democracia
politica em sentido estricto.
Por exemplo, a exist~ncia de
urn mercado para oportunida
des (alternativas) educacio
nais, que permita as pessoas
estudarem 0 que querem e
podem de acordo com as suas

o conceito
H. L. MENCKEN

A damoc:racta • a WON qua afirma que .. ~ou Abem 0 qua quaram
ter, a marecam &6-10.

Notas sobre a Democracia-I

o LADO BSOUERDO



r.b.Iango II

In .TD.RA SONAMBUl.AJ,
d.MJa Couto (EKdtor mOfAlllbl~o)

..... 0 feiticeiro subiu a um morro de muchem e contemplou a p1an1.
cie. Ajeitou0 chapeu feito de penas e enroscou melhora sarapilheira como
se aquele calor !he esfriasse os ossos. Entiio. levantando 0 seu cajado sen·
tenciou:

- Quemorram as estradas, se apaguem os caminhos e desabem as
pontes!

Depois, com~ou 0 discurso. desfiando palavras lentas. rasgando a
voz de encontro 80 vento:

- Cboraispelos eliasde boje?Poissaibam que osdias que viriio serao
ainda piores. Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar 0 ven·
tre do tempo, para que 0presente parissemonstros no IUgal"da esperanr;a.
Nao mais procure is vossos familiares que salram para outras terras em
busca da paz. Mesmo que os reencontreis eles niio vos reconhecerao. V6s
vos convertesteis em bichos, sem familia, sem nayao. Porque esta guerra
nao f01feits para vos war do pais mas para tirar 0 pais de dentro de v6s.
Agora, a arma e a vossa t1nica alma. Roubaram·vos tanto que nem sequer
os sonhos sao vossos,nada de vossa terra vos pertence, e ate 0 ceu e 0
mar serao propriedade de estranbos. SenJ mil vezes pior que 0 passado
pois 1180 vereis 0 rosto dos novos donos e esses patraes se serviriio de
vossosirmaos para vosdar castigo. Ao inves de combaterem os inimigos,
os melbores guerreJros atiariio as Janr;as nos ventres das suas pr6prias
muIheres.E aqueles que vosdeveriam comandarestani.oentretidos a regs·
tear migalhas no banquete da vossapr6pria destnLir;ao.E ate os misers
veissernodonosdo vossomedopais vivereis no reino da brutalidade. Teriio
que espelar qus os assassinos sejammortos por suaspr6prias maospois
em tOOosbaversmedo da justirya.A terra se revolvers e os enterrados asso·
marao a superfJciepara virem buscar as orelhas que lbes foram decepa
das. Outros procurarao seus narizes no v6mito das hienas e escavariio nas
lixeiras para resgatarem seus antigos 6rgsos. E hs·de vir urn vento que
arrastara os astros pelos ceus e a noite se tornm pequens para tantas
luzes explodindo sobreas vossas ca.ber;as. As areiss 58 voJtearaoem remoi·
nhos furiosos pelos ares e os pSssaros tombarao extenuados e ocorreriIo
desastres que niIo tAmnome, as machambas serao convertidas em cemi
tenos e das plantas, secas e miIradas, brotanio apenas pedras de sal. As
muIheresmastigariio areia e serao tantas e tao esfaimadasque urnburaco

.'
imenso tornara a terra
oca e desventrada. No
final. porem, restara
urnamanha como esta,
cbeia de luz nova e se
escutara urna voz Ion·
ginqua como se fosse
urnamem6ria de antes
de sermosgente. E sur·
girao os doces acordes
de uma canyao. 0 terno
embalo da plJmeira
mae. Esse canto, sim,
sera nosso, a lem·
branya de uma raiz pro
funda que nao fOraIn
capazes de nos arran·
car. Essa voz nos dara
a forr;a de urn novo
prin.cJpio e, ao escuta·
-la, os cadsveressosse
garao nas covas e os
sobreviventes abraya
riio a vida com 0 inge-
DUO entusiasmo dos
namorados. Tudo isso
se fara se formos capazesde nos despirmos deste tempo que nos fez ani
mais. Aceitamos morrer como gente que js niio somos. Deixai que morTS
o animal em que esta guerra nos converteu.

o feiticeiro Be calou, extenuado. A sarapilheira estava eosopada de
suor. Voltando a levantar 0 cajado sobre 8 C~8 ele ainda voltou a falar
Mas se pronunciou em palavras de oenhuma lingua .....

que esta guerra nos converteuo mal em

meio de independencia, a
Swapo conseguiu bons resulta
dos. Segundo os resultados pro
vis6rios nas eleicoes para 0
govemo local e regional ocorri
das entre 30 de Novembro e 4
de Dezembro de 1992, a Swapo
ganhou por maioria na maior
parte dos concelhos regionais,
e dominara a segunda camara
do parlamento que se vira a for
mar. Mais importante ainda, fez
bons progressos e ganhou 0
controle dos concelhos munici
pais de cidades e aldeias. Con
quistou varies municipalidades
onde na elei9ao pre-indepen
d{lllciacontrolada pelas Nac;:Oes
Unidas, fora maioritario 0 par
tido da oposicao, a Ahanca
Democnitica Tumhalle, tendo a
Swapo obtido 57% dos votos,
e a ADT 29%.

A Swapo controla agora 9
dos 13 concelhos regionais, e a
ADT apenas 3, enquanto que 0
terceiro contestante, a Frente
Democratica Unida, ganhou
tres lugares nos concelhos
regionais, de urn total de 95 em
todo 0 Pais, detendo 0 equili
brio do poder na regiAocontes
tada de Noroeste, 0Cunene. Os
elementos da Swapo afinnam
que desta vez eles tiveram
melhor acesso aos fazendeiros
das areas do centro e sul, antes
favoraveis a ADT. Esta foi repe
lida para as suas areas tradicio
nais tais como 0 Caprivi, a
Nordeste.
~Cfflrn, 11de.z::aanao de 1~

• A Swtrpo oomegue impclrtaDr_ vittIrias.

No primeiro teste as opiniOes
dos votantes ap6s dais anos e

votar, apesar dos esfoo;:os cancer
tados e deUltimo memento, leva
do:; a ailio peb;JEticb;polft:ia:Js
e organizaI;:6es MO govema
mantais.

Duas haas antes do tim do
eooEII8IDBllto da vttat;iio, apenas
90 pessoas das 1300 mgistadas
pam votar na a.c;semhleia de
Muc:hinga. no bairro LiJanda, da
capital, tinham votado, enquanto
que em Navutika, na parte Leste
da cidade de Chipata, tinham
votado 300 de 2600 eieitcxe6.

Em Ndola. uma cidade do
Norte da cintura industrial do co
bre, a assembleia mais concorrida
registou apenas 96 de urn total
de 2000 votantes esperados.

Esta spatia esta em nftido con
traste com 0 gmnde nUmero de
pessoas que acorreram para
votar nas eJei90es gerais de
Outubro Ultimo, que detennina
IaIIl0 tim de 'Z7 anos de poder
i:ninterrupto do antigo Presidente
Kenneth Kaunda, proport:Klnando
uma grande vit6ria ao MMD.

Os observadares sao de opi
ni80 que a fraca aflumx::ia e 0
resu1tado duIniicampanha nega
tive e com falta de brilho que
alienou 0 eleitorado.
(SutbScan, 4 de Dezembro de
1992).

Namibia

Menos de 10% dos votantes
inscritos compareceram na 2.a
feira nas primeiras eleiyOes,em
duas decadas para 0 govemo
local na ZAmbia
Tratava-se da eseolha, em elei-

96es de urn dia, para 1190 pas
tos de autarcas ao nivel
de vila, cidade e distrito.
o Partido no poder, 0 MMD,
parece tar ganho t:res quartos
dos lugares.
A maioria das pessoas MO

compareceu nas a.ssembleias
de voto, apesar de terem fahado
ao trabalho, e em vanas assam
bleias a vota¢o foi prejudicada
por dificuldades organizativas.
Atraves do pais tomou-se evi

cIeme urn padrao em que sa apre
sentavam pam votar menos de
100 pessoas de assemhJejas com
mais de 1(0) eleitores registados

• A apatia do. votante.
domina a prt,meira ~ do
regime do MMD (Partido de
Democracia Muhipartid8ria).

zambia

Nyambo Shja.bani. 0 principal
contacto do FMI no Zaire,
antigo primeiro ministro Kengo
Wa Dondo esta tambem na
lista, assim como 0Govemador
da provincia do Shabe., Kyungo
Wa Kumwanza, e 0 seu prede
cessor Mandungu BuJa Nyati.
Um relat6rio confidencial do

govemo afirma que 0 roubo de
diamantes se citra em cerca deuss 300 milh6es - 0 triple do
va10r oficial de diamantes expor
tados.
(Do CQll'8Sp01ldente em Bruxa1as
de SoutbScan, 8 de Dezembro
de 1992).

• UmaliItade pnvaricadorea
como beraD9a cia Coa~.

Urn d06 1egados'da Conven-
980 Nacional que terminou em
6 de Dezembro foi uma lista de
149 proeminentes Zairenses
acusados de fraude. Eles deve
reo pagar "uma contribuicao
especial para a reoonstrucao do
pais e repatriar metade dos seus
bens no exterior, por estes
sinais exteriores de riqueza.esta
rem ligados a sua participaeao
na gestao das financas
publicas".
E contudo improvavel que os

tribunais aceitem 0 desafio -
urn novo govemo de coliga980
DaO sobreviveria aos efeitos
resultantes. 0 Presidente
Mobutu e 0 nome mais not6rio
da lista, mas outros nomes
incluem 0 chefe da guarda civil.
Gen. Kpama Barainoto, 0 chefe
do estado maior do exercno.
Mahele Botungo Liako,0 gover
nador militar de Kinshasa, Gen.
Bolozi Gbudu, e outros oficiais
da cupula, Conselheiros Presi
denciais, tais como Mokolo Wa
Mpombo, Seti Yale e Nlmy
Mayictika estao ta.mbem na lista,
assim como tres antigos
primeiro-ministros - Nguza
Karl i Bond, Lunda Bululu e
Mulurnba Lukoji. Entre os
homens de neg6cios conta-se
Bemba Saolone, chefe da asso
cia98-0 nacional de empresarios,
o Director da Gecamines Comer
cial e Gecamines Explora¢o,
Umba Kiyamitala, 0 director da
companhia de diamantes de
Milia, Jonas Mukamba e 0
governador do Banco do Zaire,

Zaire
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o jornal
para ler
e guardar
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comeca por ser wn insulto,
wna falta de respeito imper
doavel a mem6ria de quantos
(aos milhares e milhares, tal
vez as dezenas de milhar) mor
reram sem culpa nem agravo
por merce da intranstqencia
tresloucada de wn homem
que se julga deus.
Dizfamos pois, que fazer

acreditar que 0 que acontece
em Angola e unicamente wna
situacao gerada pela incom
preensao das partes angola
nas, e nao querer pensar que
em missao de omissao chega
ram a Angola quem se tinha
preparado para assistir a
queda irremediavel de uma
bandeira vermelha (que, alias,
nem cor-ds-rosa fora alguma
vez) e ao subimento natural e
indiscutivel de wn outro pen
dao que 0 povo rejeitou, prin
cipalmente porque, eles e
acima de tudo, pelo exemplo
de violencia arrogante, intrata
vel e incivilizada, a si pr6prio
se rejeitaram.
Custa pois ver que paises

democratas, apesar da exem
plaridade das eleicoes, acei
tern ainda hoje a expectativa
de que a guerra confirme ou
ate rejeite 0 resultado das
urnas. Possivelmente e do
mesmo modo esperando (e ate
democraticamente aceitando)
que quem nao tenha ganho
pela confianca do voto, possa
vir a ganhar pela forca das
armas.
Que futuro, que democracia

estamos n6s afinal a construir
em Angola, quando' podere
mos justamente pensar que
daqui a quatro anos, a wna
nova elei9aO que se fa9a, se
devera seguir urn periodo de
neg6cios, dialogos e conver
sas, para ver se empata quem
nao ganhou, ou se ha que dar
vit6ria a quem perdeu ...
Para que nos serve enta~ ser

democratas? Para morrer sem
remedio, ou rnatar sem res
ponsabilidade? Para destruir
sem cuidado, ou agredir sem
censura? Para viver de wn tra
balho honestamente ganho,
ou da caridade intemacional,
mao estendida a fome? Para
votar na uma, ou negociar no
dialogo?

(ContinuBfBo da pagina 1)

A Democracia
que (Dio) temos



Tal evolucao "galoparlte" e devida sobretudo a tres facto res fundamentais: por urn lado
a situac;:Aode quase analfabetismo e a baixa taxa de escolandade (a que nos referimos
ja) que, por outro lade encontra resposta favoravel nos princ!pios de igualdade de oportu
rudades no acesso a escola e Iicontinuac;:aode estudos e no da gratuidade de ensino, no
seu sentido mais amplo - nem 0 estudante nem 0 seu agregado familiar pagariam quillS'
quer despesas com a Educac;:aoe, no ensino obrigat6rio (nas quatros primeiras classes)
nem sequer 0 material didactio era pago. Eram dois dos principios fundamentals do pro·
grama do MPLAque, ao assumir 0 poder em 1975, deles faz campos de combate e diferen
elac;:aoem relac;:aoa outras forc;:aspol1ticas.
E assim que ap6s alteray6es pontuais que pretendlam sobretudo retirar ao sistema de

ensino entAo vigente 0 caracter ideol6gico que ele possuia, no I Congresso do MPLA, rea
tizado em Dezembro de 1977, foram aprovadas as "Basel Genu.1 para a Reformula~lo
do SWtema de Educa~o • Enaino oa R_P.A." (ja eitadas) 0 qual consagrava 0 is referido
principio da democraticidade e gratuidade para euja garantia 0 Estado, ainda em 1975,
naClonalizava 0 Ensmo, assurnindo a exclusividade do seu exercicio.
o St.t.ma organiava- ••• m tr .. sub-liatemas (Formac;:iioRegular, Formac;:aoTecnico

-Profissional e Formac;:aode AdultoS); verticalmente 0 Sistema organizava-se em 3 Diveis:
Ensino de Base, de 8 Classes, Eosino Medio e Pre-Universitario e Ensmo Superior.
2.1.0Sub-SI.t.ema do Ensino Regular estava organizado em Eosino de Base com 8 clas

ses divididas em 3 n1veis (0 primelfo de 4 classes e 0 segundo e terceiro de 2 classes cada
urn) e Pre-Uruversitario organizado em 4 semestres. atunentado, em 1986. para 6.
Este Ensino Pre-Univer.it8.rio era sobretudo destinado a funcionar como "cAmara de

transic;:!o" entre 0 sistema anterior e 0 agora aprovado, particularmente para os casos dos
alunos que se encontravam nos enta~ 5.0, 6.0 e 7.0 Anos (este Ultimo incompleto) que,
frequentando-o e obtendo aproveitamento. ganhavam acesso ao Eosino Superior.
2.2. Terminado 0 Eosino Bweo Geral (8 classes), os alunos poderiam ainda optar pelo

ingresso no Enslno l16dio, de 4 classes, constltuido por Institutos Medios ja vocaciona
dos para a profissionalizac;:iioe consequente formac;:aode tecnicos intermedios para inser
yilo imediata na vida produtiva.
Estes institutos podem-se dividlr em duas grandes classes: os Medios Tecnicos (econ6·

mico, mdustrial, agrano, pescas, petr6leos, etc.) e Medios Normais, estes Ilitimos destina
dos a formac;:aode professores para lecclonarem no Ensino Basico.

2. 0 SISTEMA DE EDUCAC;AO E ENSINO VIGENTE E SEUS RESULTADOS:
CAUSAS E CONSEQUENCIAS
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1980/81 e 1984/85 - DECRESCIMODE ALUNOS
l' NIY'cl I EnSLno Prlnl.:i~Lo

No entanto, em 1980/81, ano em que se atinge 0 numero mais elevado de matrfculas,
estas atingem (incluindo 0 Ensino Medio Tecmco e Normal, para perfazer 12 classes), urn
total de 1.930.505 alunos, dos quais 1.736.552 no I Nivel, 150.000 no IT(ultrapassando,
ja, e portanto, as previsOes para 1990) e 43.953 no III Divel e Ensino Medio (valor ainda
substancialmente inferior ao previsto para 0 Ensino Secundario),
Este crescimento e jci., sem duvida, resultado de urn novo quadro politico-institucional

e representa igualmente urna profunda mudanca nas caracteristicas da propria populacao
escolar: das previsoes para a existencia real em 1980, verifica-se urn aumento de 162%
no Ensino Primario e de 28% no "CiclolII Nivel"; sigruficativamente inferiores sao os alu
nos matriculados no "Secundario/Ill Nivel e Institutos Medios", 0que igualmente sucedia
no Ensino Superior: em 10 anos nao poderia ter sido possivel, sequel, "rspor" os valores
de 1973, nestes dois ultimos mveis.
A afirmacao de que os numeros reflectirao urna alteracao significativa na natureza da

populacao escolar pode ser igualmente sublinhada pelo facto de no Ensino Basico para
Adultos estarem inscritos nesse mesmo ano 234.934 estudantes, 0 que aurnenta para cerca
de 2.000.000 0 efectivo dlscente.
Paralelamente. se em 1972173 0 ratio professor-alunos. no Ensmo Primario, era de 1/41.

em 1981/82 era de 1/40 (havendo contudo que ter em conta a respectiva qualificacao, situa
c;:iioa que nos referiremos) e, em 1989/90 de 1/37 (coma mesma ressalva que para 0periodo
anterior, aerescida das assimetrias criadas pelo exodo rural, fruto. sobretudo, da situacao
de guerra).
Finalmente, e como situacao agravante, em 1980/81 existia uma sala para cad a 100 alu

nos, ratio que em 1989/90 e "melhorado" para uma para 79.
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EFECTIVO DISCENTEEM 1979/80 E 1980/81
Pre~lsoes e ,ealodade

Veja·se, ainda. 0 Quadro seguinte

• - prevls40 para 1979180;
•• - incluuam·se. para facllulade de leltUta. os snugos 5' 6' e 7' &nos

P,,"isio E.'dslenda rnJ de malncnlu
par. 0 IV Pllno de .·omtnlo • (1977)

Pllm8110 11• N,vel 663431 1026291
Clclollll Nlvel 117307 79 735
Secundl1no •• 93846 25633

Tolli • .,4 SI4 I 131659

I. INTRODUC;AO
Quando, em 1975. Angola atmge a independencia, possuia uma elevadissima taxa de

analfabetismo e uma mwto baixa taxa de escolarizacao.
Estimava-se, entao, que 0 analfabetismo rondasse os 87% da populacao total, 0 que e

corroborado pelos dados astattsticos disponfveis, e referentes ao ano lectivo de 1972·73
De facto. e segundo 0 censo populacional de 1970, Angola possufa, nessa data, 5.646.166

habitantes. dos qUaJS52,4% (2.943 974) do sexo masculino.
Luanda, nesse mesmo ano, possuia 480.613 habitantes, 0que equivalia a 8,5% da popu

lac;:aototal do territ6rio.
Matricu1adol. em todos os ruveis de en smo, incluindo 0 ensmo particular e religioso,

estavam. em 1970/71, 511.140 alunos, 0 que correspondia a, apenas, 9% da populaeac total.
contudo, entre esse ana e 0 de 1972173(que passaremos a tomar como refe.rencia), houve
urn slgnlflcauvo crescirnento do Sistema Educative:

- de 5.001 estabelecimentos escolares, passa-se a 5623, 0 que representa urn cresci
mento de 12,4%,

- de 14.700 docentes passa-se a 17.978 (acrescimo de 22.3%);
- de 511.140 alunos matnculados passa-se para 608 608. 0 que se traduz num mere-

mento de 19%

Comparativamente a populacao recenseada em 1970 (urna vez que nao dispomos, de
memento, das esumanvas referentes a 1973),estavam matriculados apenas 10.8% da popu
Iacao total
Por seu turno, 0 "Relatorio do Grupo Sectorial para 0 ensino Basico e Secund8rio para

o IV Plano de Fomento para Angola" mdicava. como populacao escolarizaval (eosino pri
mario), em 31 de Dezembro de 1972, 1.046.691 cnancas. ora, estando efectivamente matn
culadas neste Divelde ensmo 517.421 alunos, obtern-se urna taxa de escolarizacao de 49,4%
(vide anexo "Actuacao a desenvolver no enSIDOprimano"). Ainda no mesmo docurnento,
e no seu quadro XXI, era previsto que, em 1979/80,0 numero de cnancas matriculadas
sena de 663.431alunos no ensino pnmano, 117.307no CicloPreparatono e 93.846 no Secun
dano. Previa-se, assim, urn crescirnento do Ensino Pnmario, na ordem dos 30%, em 7 anos
Contudo, dado 0 quadro politico-social desenhado com a ascendsncia de Angola a Inde

pendencia, esta previsao e absolutamente "subvertida". dando origem,)Ciem 1977. aquilo
que se convencionou designar como "explosao escolar"; comparemos:

Transcri~io parcial de uma comunica~(I com 0 mesmo tftulo submetida
ao Ccngresso "A Crian~ 00 MUDClode Lio&uaPortuguesa" (Lisboa, Feve
reiro de 1(92) por JOAQUIM MA~UEL SILVA (Quiael), licendado em
Hisloria, Professor e QUldro do Minist~rio dl Educl~io. I'll altura do
seu faJecimeoto. em 10de Abril de 1002, era Dilutor do GabiDett de Esm
dos e Projectos desse Ministerio,

A crianea nao escolariza
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Falar da situay80 actual, m8JSnao sera que falar do agravamento sucessivo das condJ
yoes refendas, uma vez que, ap6s manifestadas e adoptadas soluyoes que poderiam fun
cionaI, pelo menos, como "paliativo" para a progressiva degradac;:aodo Sistema, a situac;:ao
continuou a nao permitir que \lo sector fossem destinados os fundos, recursos.e a atenc;:ao
de que ele devena ser oblectO, sltuac;:ao, alJ8.s, teorica e inequivocamente definida.
4.1. No que dessas disporubilidades nao dependia, foram dados passos importantes,

sobretudo no que respeita a R.orm~o do st.t.ma de Educa~o e Ensino, de modo
a responder as msufici~nci8B que lhe haviam side detectadas.
Assim, em 1989 obteve-se um primeiro "esboc;:o"de novo Sistema, 0 qual, superiormente

aprovado em Maio do mesmo ano, continuou a ser objecto de estudo e anlllise.
4.2. No que respeita as dificuldades relatadas, fez-se recurso a situac;:Oesde emergen

cia, nem sempre recomendavelS, por vezes mesmo anti-pedag6gicas, mas que se apresen
tavam como a Unica alternativa para diminuir 0 nUroero de cnanc;:as sem acesso a escola
A elas )Ii nos referimos: recrutamento de pessoal docente sem qualificac;:aoacademica sufi
cleote e utilizac;:aode infra-estruturas inadequadas, unpr6prias e praticamente sem equi
pamento; cnac;:aode tres twnos diarios de funclonamento da escola, diminuindo, p~r urn
lado, os tempos lectivos para trAs ou quatro horas diarias, e aumentando, p~r outro lado,
o tempo em que a criarlc;:a,sobretudo quando pai e mae sao trabalhadores, esta fora de
qualquer controlo e acompanhamento de estudo; a extinc;:aopratica da classe de Iniciac;:ao
que, no SIStema Educativo, desempenhava urn papel extremamente importante, uma vez
que representava cao s6a "ambientaAj:4o"da crianc;:a ao "colectivCH!SCola",como, em algu
mas regiOes do Pais, sobretudo no meio rural, 0 "transporte" da sua lingua materna para
a lingua oficial e de ensino - 0 PortuguBs.
A conjugac;:aodestes factores "justifica" indices de msucesso e abandono escolares extre

mamente elevados: de 1.041.126 alunos matriculados no Ensino Prlmario (excluindo a lni
cia~o) em 1989/90, 36% estavam-no Cl8 1_· Classe e apenas 12,5% na 4."; ou, utilizando
outros parAmetros, de 392.316 alunos inscritos, em 1986/87, Cl8 1. a Classe, apenas 130.378
(isto e, 33%) atingiram a 4. I Classe em 1989/90 (e oeste Ultimo nUroero est!o igualmente
mclufdos alunos repetentes); ou, ainda, de 327.924 alunos inscritos na 1.I Classe em 1984185,
apenas 40.198 (isto e, 12,3%) 0 estavarn, em 1989/90, na 6.I Classe; finalmente, de 446.509
alunos inscritos na 1.. Classe em 1982183, apenas 13.342 (3%) 0 estavam Cl8 8.", amda
em 1989/90.

4. A SITUA(fAO ACTUAL

Em consequencia, foram ent&o recomendadaa profundas alterayoes, tendentes nao s6
a urn maior empenhamento da sociedade em geral no fen6meno educativo, como tambem,
e fundamentalmente , ao nfvel da reformulacrao de conteudos, reorganlzayao do sistema,
reestru~o institucional do Mm.isterio da Educayao, reforc;:oe racionalizac;:aodo sistema
de formac;:Aode professores e maior atenc;:aoao equipamento e mobwcirio escolares.

cias Jeicitadas ou, dentro da mesma provincia, das localidades menos proteqidas para a
respectiva capital que, por sua vez, nao tem disporubilidade para escolanzar todas as crian
c;:asem idade escolar que, assim, fiearn "fora" do Sistema,
Em tennos de numeros brutos e a provincia do Kwanza-Sul que regista maiores perdas

(115.900 alunos) seguida da do Huambo (95.000); em tennos percentuais mantem-se em
primeiro lugar a provincia do Kwanza-SuI seguida da Lunda-Norte, Huambo e KWarJZa
-Norte.
Ainda nesse periodo, marsde 10.000 professores abandonam 0 sector, de novo com par

ticular destaque para 0 Ensmo Primario que vll dirrunuido 0 seu efeetivo em 11.000 pro
fessores, enquanto que nos IIem Niveis 0 numero de professores aumenta respectivamente
em 385 e 240
AAim, 0 primeiro quinqubio cia d6cada de 80 • um periodo particularmente ertneo,

d.vido fundamentalmeDte &0 recruda.c:imento da guerra com as IU .. conlequencial
directue indirec:tu, destacando-se nestas 1iltimas, a nao efectivacao da priorizacao, que
politic a e estrategicamente, era dedicada ao sector
Desde as reduzidas verbas orc;:amentais (em regra entre 8 a 10% do Orcamento Geral

do Estado) e cambiais, ate A criacao de condic;:oese estimulos sociais e profissionais para
os agentes de eosino, nomeadamente no ambito da sua formacao e superacao continuas,
tudo contribwu para uma situac;:aode c:riJIeprofunda, traduzida sobretudo numa enorme
baixa de qualidade, que afectou substaneialmente a rentabilidade do sistema.
Os diagno.uco. realizados, pruneuo em 1983, visando a arullise do posicionarnento ins

titueional do sector no contexte das restantes actividades econormco-socrais e, posterior
mente, em 1986, procedendo ao estudo aprofundado do proprio Sistema de Educac;:aoe
Ensino e seus pontos de estrangulamento e deficiencias revelam exactamente essa situacao:
- no contexte geral de desenvolvimento do Pais, a incapacidade material e humana

de acompanhar eficazmente 0 crescimento do numero de alunos;
- a mcapacidade de formar professores em quantidade e.qualidade, tanto mais que

a carreua docente esta, nlo s6 su.balterruzada, como mesm6 'desprestigiada, tendo
que recorrer cada vez m81Sa pessoal nlio qualilicado e imaturo, absolutamente inca
paz de aplicar os programas previstos e, mesnio, de se insenr correetamente no
ambiente social, sobretudo no meio rural; _

- enormes dificuldades de cornunicacao, apoio e controlo aos organismos intermedios,
escolas e professores;

- elevada deqradacao e muito deficiente equipamento das escolas,
- debi! orgaruza~o escolar;
- desajustamento dos contelidos de ensino, em relacrao nao s6 aos conhecimentos que

o aluno possuia (inferiores aos que, efectlvamente, devena possuir) , como tambem
a sua distnbui~o, ao longo do sistema, pelas dlferentes classes e niveis, 0 que con
dUZla, quase generalizadamente, ao incumprimento dos program as.
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198.1e para a Educac;ao, urn "ano chameira": sucedendo nova invasao sul-africana e,
em consequllncia, aumentando a instabilidade soclal no Pais, 0 SIStema "perde", em cinco
anos (ate 1984185),cerca de 700.000 alunos no Ensmo de Base: de 1.923.189 em 1981, axis
tem, em 1984/85, apenas 1 220.210 (Quadro 2)1
Nao delXa de ser smtomatico, e amplamente demonstrativo do efelto directo da guerra

que, desses 700.000 estudantes "perdidos", cerea de 650_000fossem do INivel (Ensmo
Primario), obviamente mais expandido e, em consequ~ncia, 0 mais afectado; nas 7.· e 8.·
Classes, por exemplo, a redury80 do efectivo discente e bastante mferior (cerca de 7.000
alunos), 0 que se compreende, uma vez que estas escolas estavam situadas nas capitais
de provincia ou nos mumcfplOs maJs importantes e, portanto, menos vulneraveis
Nesse mesmo penodo perdem-se 5.000 salas de aula (das quais 4.500 do primcirio e "ape

nas" 21 do illNivel)
Geograflcamente a zona maJs afectada e a do centro do Pais com algumas ramilicac;:6es

para Leste e Norte (Lunda-Norte, Malange e Kwanza-Norte - Quadro 3), exactamente os
locais onde a instabilidade politico-militar se faz sentir. E assim que, em 6 das 18 provin
cias (e escolhendo apenas aquelas que tiveram maior recess!o) 0 efectivo discente dirru
nUlem 358.630 alunos no Ensino Prim8.rio; simultaneamente nas "provIDcias de litoral"
ou se asslste a urn aumento do mimero de alunos (Luanda e Cabmda), ou a urna relativa
establlizac;:ao(Benguela), ou a uma perda mfenor a 10% (Namibe); desta sit~o, nestas
provinclas, exceptua-se a do Kwanza-SuI, urna das que mais sofre, exactamente porque
era urna das que posswa urn maJor volume de alunos e uma maJor dJspersiio de escolas,
sendo Binda uma das mais afectadas pela guerra. Este "fluxo estudantil" corresponde,
no (undo, ao fluxo populaclonal campo-cidade ou ao exodo rural com destino as provin-
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Era 0 designado Sub-sistema do Ensino Tecnico-Profissional que mcluia ainda a For
ma~o Profiaaional, orgamzada em dois ciclos e a qual tinham acesso, respecnvarnente,
os alunos habilitados com a 4 • ou 6.' Classes do Ensino Geral; esta formacao nBO dava
direito a qualquer formacao. qualificacao ou cernucacao academica a qual teria que ser
obtida ou no Sub-sistema de Formacao Regular, ou ainda no Sub-sistema de Formayao
de Adultos, a que me referirei.
2.3. De facto, e dadas as caracteristicas Ja refendas, sobretudo 0 b8lXOmyel de escolari

zacao e a elevada taxa de analfabetismo, 0 Sistema privileqiava a Forma~io de Adultos
miciada com a Alfabetizacao e continuada com a Pos-Alfabetizacao, organizada em 12
semestres e com equivalencia. para todos os efertos, a quahficacraoadqumda no Sub-sistema
do Ensino Geral
Termmado 0 Ensino de Adultos 0 estudante ganhava igualmente acesso, quer aos cur

sos pre-universitarios. quer aos Institutes MedlOs Tecrucos.
Como medida de tentatrva de retencao dos tecnicos medics no seu perfil de formacao,

estes, concluida a formacao, s6 poderiam ter aces so ao Ensino Superior ap6s dois anos
de prestacao de service na area da sua especialidade.
As caractensticas do SIstema conjuqadas com as do proprio Poder que, alias e obvia

mente 0 produzira, tiveram como consequencia imediata 0 (ja aflorado) enorme afluxo de
estudantes e um crescunento verdadeuamente musitado, tendo atmgido 0 seu ponto
maximo em 1980/81, como 18. (01refendo
Contudo, e embora 0 Congresso do MPLA recomendasse 19ualmente um estorco parti

cular, quer no domiruo da construcao escolar, quer no da formayao e contratacao de docentes
(recorrendo nomeadamente e quando necessario a cooperacao intamacional), estas duas
componentes, absolutamente unprescindiveis ao desenrolar do processo docente-educativo,
nao corresponderam minunamente it explosao do efectivo escolar, tendo-sa nomeadamente
assistido a progress iva degradac;:ao e destruicao do parque escolar. nao s6 por mcapaci
dade de manutencao e conservacao, mas tambem pela destruicao de escolas, em conse
quencia da guerra que assolava 0 Pais. Eram movunentos mversos e incompatfveis:
crescimento do efeetrvo dJscente versus dirrunwc;:aodo parque esoolar e do efectivo docente
neste ultimo caso fundamentalmente em termos de qualidade A situacao econ6rruca do
Pais deteriora-se ainda mais em 1984, determinando uma profunda recessao na contrata
yao de cooperantes, 0 que afectou a qualJdade, sobretudo no Ensino Medio e Supenor.

.da e insucesso escolar
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(Conclui ns pdgins saguinte)

Costa Andrade

espectros.
A importAncia das declarayOes dos SobBS

do Bailundo e demasiado grande para pas
sar despercebida' quer interna, quer exter-

diviss.o do Pais, no momenta em que
Savimbi e Valentim, movimentam esses

Num outro espaco, tivemos a oportunidade
de sublinhar 0 rigor profundamente contido
da tragedia do Soba Grande do Bailundo. A
mesma figuIa veneravel de anciao, fez-se
acompanhar de seus pares para em Luanda,
ap6s visita ao Chefe de Estado, proferirem a
sentence de morte do tribalismo e da

A li~ao dos Sobas
namente. E sera Ieviandade, ou falta do sen
tido objectivo que a nossa realidade exige,
nao levar ao conhecimento da opiniiio
publica intemacional e dos organismos inter
nacionais que interferem na vida angolana,
a imagem, a voz e a traducao dessas decla
raqoes, assim como 0 proprio relata da odis
seia do Soba Grande.
D aspecto mais relevante, que aqui se pre

tende referir, e aquele que sa prende com 0

desejo Ultimo e irreversivel do povo inteiro
de Angola: a Paz e a demoeracia para sem
pre. Os sobBSque apelam Iinecessidade de
rearmar os jovens para ir combater Savimbi,
apenas reforcam urna insatisfacao social que
se afigura cada vez mais ampla e que tern a
ver com a frustrayao das expectativas que as
eleic;Oesofereceram. 0volume dos problemas
nacionais que carecem de soluyao imediata,
e tao grande, que s6 a acyao tambem ime
diata, como finalmente tem vindo a
formalizar-se, psrmitira encontra-las. Hoje,
um grupo de Iacfnoras, chefiados por
Savimbi, encontra-se sob 0 julgamento da
Nac;:aosendo sellS juizes mais implacaveis, as
crianyas, os jovens e os Sobas do Bailundo.
Esse tribunal de tod~ um pavo sofrido exige,
e10nome de todas as vftimas a dimensio da
patria que nao seja contornada a consci~n-

Mas nesse tempo de sentir a ebuva, nessa
casa, mangueiras e nespereiIas de trepar tar
zanices e sugar 0 nectar das frutas, com, nos
fins das tardinhas ja em despertar dos grilos
para a festa da estrela e do Iuar, 0 programa
musical que soava do outro lade do rio da
granja: do cinema Ruacana, repetia-se todos
os dias, era 0 "dance bailarine dance" num
vozeirao de urn tal americana parece
chamava-se (falado, nao escrito) BinCrozebi.
Ai mesmo. Uma faisca deu embora vir ter

connoseo. 0Gavino do Bunjei, compadre do
pai, houvera-nos trazido dois saeos de fuba,
estavamos sentados em eima dos sacos com
os pes em cima das tais borrachas isolado
ras. Fomos cuspidos de encontro as paredes.
A faisca caira nas bandas dum vizinho que
tinha bois. Morreram d01Sbois.
No dia seguinte, a mulher do vizinho

obsequiou-nos com urn naco grande de
carne.
A mae aceitou, agradeceu, mas depois dei

tou fora sem que a vizinha soubesse. Aquela
carne podia dar azar.
E n6s, na gula de pensar em bifes e outros

aproveitamentos, fomos la fora, sem medo
mais das faiscas, porque qualquer eoisa se
novidava cantando sobre as tellias da casa.
Uma especie de pacifica res posta a voz do
trovao e ao incendio da faisca. Urn misterio
que segunivamos com as maos e metiamos
it boca.
Era granizo!

Pela janelinha do aviao, assim que apare
ceu, ca em baixo, 0 tracejado do rio Keve,
todo ja contaminado de margem verde, res
pirada no azul da nuvem transparente que
n6s atravessavamos no ceu, as minhas nan
nas fizeram urn recuo de decadas para
as coisas mais essenciais. Eram as marcas
de Infancia. 0 cheiro a mato 0 cheiro
da chuva quando, de repente, rebentava
sob 0 esplendor da terra aquecida pelo sol,
o rompante do vento, 0 esvoacar profetico do
salale e 0 berro quase apocaliptico dos
trovOes.
A mae costumava tapar os espeJhos para

eles nao chamarem as faiscas. E tazia urna
reza, parece que era para a Santa Barbara,
mandona das tempestades, trovoes. faiscas
e outros semelhantes ques Ja haviamos
aprendido a contar 0 tempo entre 0 raio e 0
trovao para saber por onde e aonde andava
a faisea e, tambem, nas camas que eram de
ferro, 0 paimandata-nos colocar, por debaixo
de cada pe da cama, pedayos de borracha de
pneu de camiao. A gente aprendeu que isso
isolava as faiscas, nada de ferro, metais, s6
assim.
Mesmo quando a chuva rebentava forte e

os trovoes comecavam seu apetite de nos
meter medo, sentavamo-nos todos em redor
da mae. Ela largava as agulhas de fazer
renda, por causa das faiscas. lamas buscar
uns bocados de borracha de camara de ar de
camiao, bem dura e que so dava fisgas para
os grandes com mais de quinze anos, e
punhamos os pes por de erma da borraeha,
tambem para isolar.
E a mae comec;:avaa rezar, Santa Barbara,

Santa Barbara.
E s6 se acendia 0 eandeeiro a petr61eo

quando 0 pai chegasse. Era 0 ritual da chuva.
De alegria, misterio e medo.
A nossa casa, no caminho das Cacilhas, era

mesmo onde haviam de fazer 0 Lieeu. A easa
foi derrubada. Eo Liceu subiu.
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.. Setembro 1984
res que me marcaram mais ...

Alguem avancou a teoria de que a velhice de urn organismo
comeca a processar-se no momenta em que nasce, qui~a.
mesmo no momenta da fecundacao originante da sua celula
inicial. 0 Adamastor era em coiegio secundario, me parece,
a extrapolada personifioacao desta respeitavel teona.
Quando para la entrei, em 41,0 mundo explodido nurna

guerra que s6 sabiamos pela BBC, pelas vistosas revistas da
propaganda britanica, pela falta do baealhau e do azeite, pelos
saquinhos de acucar enviados periodicamente aos famillares
do Puto, 0 Colegio Adamastor era ja, com escassa dezena de
anos de existencia, nao s6 0 mais velho rnas 0 mais rosqueiro
dos coleqios de Nova Lisboa, especie de parente pobre e
envergonhado do "pr6spero" Alexandre Herculano, 0 grande
rival, e do serafico Colegio das Madres. Claro que tambem
era 0 mais barato, 0 que alias explica os nossos vinculos ...
Quando de 18 sai, 6 enormes anos volvidos - como 0 tempo

era lento nesse tempo - a decadencia acentuara-se vertigi
nosamente, urna mudanca por despejo em pleno ano lectivo
fora quase 0 naufragio, mas 0 desconjuntado barco, seu mitico
nome de gigante, sua pretenciosa divisa "Menssana in cor
pore sano", flutuava ainda 12 anos depois, quando 0 visitei
em especie de comovida romagem de saudade - sempre fui
no fundo urn sentimentaHio - 0 velho coleqio la permane
cia, decadentissimo mas vivo. Ese MO estou em erro, embora
entretanto viesse a mudar de sftio e de gerencia, s6 pararia
de funcionar em 75, ap6s quase duas gerayOes, das quais pelo
menos a primeira, atribulada de estratagemas, de calotes aos
professores, de promessas mirabolantes e incumpridas aos
pais dos alunos.
o segredo desta espantosa longevidade radica muito na

estranha personagem que 0 tera fundado e dirigiu longos
anos, homem de lagrima facilima e missa muito frequente,
calvo, de dentes amarelos, 0 s6brio fato escuro bem cocado
e sempre constelado de n6doas evidentes, que por vezes me
fazia lembrar a figura imaginada do gigante agreste que ins
pirou 0 nome do coleqio, Era sem sombra de duvida homem
de forte personalidade e de cultura invulgar para 0 local e
para a epoca, fruto de urn aventuroso passado p6s-Seminario
por terras de Paris. Homem que despertava nos alunos urn
misto de 6dio, de admiracao e de respeito, capaz de fazer
-nos chorar de raiva e de remorse, simultaneamente habil e
contundente na repreensac, no louvor e no castigo, mas que
compartilhava integralmente, da camarata ao refeit6rio, 0
modestfssirno e espartano passadio dos alunos internos.
Tinha urna invulgar capacidade de entusiasmo, de arqui

tectar sonhos pacientemente renovados cada ano para 0 pro
gresso do colegio, de enganar honestamente os outros, ja que
nos enganos que concebia ele era 0 prirneiro a acreditar inge
nuamente. Totalmente incapaz de cumprir urn proqrama de
aulas, qualquer programa julgo eu, improvisador polivalente
com rasgos de genio, fosse em Frances, em Matematica ou
em Guimica, fosse em Educayao Moral e Civica, deva-lhe algu
mas das aulas maisbrilhantes que me foi dado ouvir naminha
longa vida de estudante.
E uma coisa eu garanto: 0 saldo deste "tipo inesquecfvel"

da minha infdncia, pese a crueza da descriyAo que dele atras
faero,0 saldo, dizia, e francamente positivo. 0 Careca, 0 Sr.
Neves, 0 Director do Colegio Adamastor. tem urna ficha
grande no arquivo da minha mem6ria e foi urn dos educado-

Colegio Adamastor
Fernando Marcelino
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e "agressiva".

Apresentarnos no mapa acima as taxas medias de aproveitamento, repet~ncia e wan
dono escolares no quinquenio 1985/86-1989/90. Com~a por ser nitida urna quedada taxa
de aproveitarnento entre a 4.a e a 5.a Classes compensada com urn relativo aurnento entre
a 6.a e a 7.a, situando-se em regra as taxas mais elevadas na 8.· Classe (fim do Ensino
Basico). Esta imagem e corroborada pe1as taxas de repate-ncia, bastante mais elevadas
na 5.a do que na 4. a Classe e sensivelmente irlferiores na 7.a em relayao a 6.a

Nao havendo ainda qualquer estudo de
cara.cter sociol6gico sobre esta problema
tica parece-nos que, nestes casos, desem
penham urn papel primordial dois factores:
de urn lade a tradicional e Ufliversal
mudanya de metodologia de ensmo - de
urn ensino Uflificado e integrado minis
trado p~r um so professor (no prirnano) ,
paIa urn ensino organizado em disciplinas
distintas, com diversos profes60res (ensino
secUfldano); em segundo lugar, e agra
vando essa situayao, esta a organizayao da
rede escolar: a transiyao da 4.a paIa a 6.a
Classe representa para muitos a transiyiio
da aldeia para 0 municipio, da familia para
uma sociedade mais ampla, desconhecida

Ano Taxa lnicio J.·dasse 2.'d_ 3.'d_ .,'d_ S.' dasse 6.'d_ 7.' elasse8.' classe

1985186 Promocao 36,S 37.8 38.0 39.8 41.5 31,5 25,7 31.0 74,9
Repet~ncia 27.0 35.3 36,9 31,1 29.8 39,3 38,8 36,3 29,2
Abandono 36.5 26.9 25,1 29,1 28,7 29,2 33,S 32,7 45,7

1986/87 Promocao 64,4 42.4 39.9 40,4 45,1 22,7 18,6 22,9 20,3
Repe~nCla 03.4 30.3 33.1 27.6 28,5 24,6 21,9 16,5 15,2
Abandano 32.2 27,2 27,0 32.0 26,4 52,7 59,5 60,6 64,5

1987/88 Promoc;>'io 66.9 43.9 45.3 47.7 45.4 40,9 41,4 45,4 50.0
RepetanC18 01.7 30,9 31,4 2B.2 24,9 37.6 36,6 34,9 33,8
Abandano 31,3 25,1 21,8 24.6 29.2 22,3 21,8 19,8 16,0

19B8/89 Promo¢o 66.6 43.0 46,0 47.9 47,4 43,2 40,1 47,6 43,4
Repe~nc18 02,0 31.2 30.5 29.3 27.4 33.8 34,1 23.0 31,3
Abandono 31,4 25.8 23.5 22,B 25.2 23.0 25,B 29.4 25,3

1989/90 Prom0c;:4o 66,S 45,1 45,3 49,7 52,9 47,5 42.5 44.4 39.6
Repet6nci8 00.4 2B,7 32,0 28,7 24,1 34,2 34,3 30.9 29,4
Abandono 33.1 26,2 22.7 21.6 23,0 18.3 23,2 24.7 31,0

Se esta "piramide escolar" corresponds efectivamente a uma serie de condicionantes
selectivas, nomeadamente econ6micas e sociais, a medida que a crianca ou 0 jovem
ascende no Sistema, facto igualmente grave e que ela corresponde realmente a capaci
dade actualmente instaiada, com uma agravante: enquanto que no I Nivel se pratica 0

feglffie de tres turnos de aulas por dia, este sistema e impraticavel nos outros dois ruveis.
Esta situacao e particularmente preocupante num momento em que 0 novo Sistema

Educativo preve a extensiio do ensino obrigat6rio de 4 para 6 classes.
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'PIRAMIDE ESCOLAR" EM 1989-1990
( ensino BAsico de 8 classes )

(Conc1usao da pagina 7)
A pr6pria "piramide escolar" actual (Quadro 4) e slgnificativa: de 1.189.963 alunos do

Ensino Basico de 8 classes (excluimos de novo a Iniciacao), 31,4% estao na 1.a Classe,
26,3% na 2.a, 18,8% na 3.a, 11,0%na 4. " (isto e, 87,5% no I NivelJEnsino Primario), 6,1%
na 5." Classe, 3,4% na 6 a (0 que significa 9,5 no Il Nivel), 1,9% na 7." Classe e 1,1%
na 8.' Classe (isto e, 3% no illNivel).

A Crianca nao escolarizada
e insucesso escolar

Coaa Andrade

- 10 de Janeiro de 1993.

Mas convenhamos que existem concertos
cuja perenidade 56 ela garante, como sejarn
os da honesbdade, transparencia e respeito
mlituo, 0 interesse comurn pelos objectivos
gerais da Nayao, que nao podem ser flu
tuantes nem sujeitos Ii melhor oferta. Os
direitos irldividuais no Estado de direito,
sao iguais, assim como a organicidade dos
partidos politicos reconhecidos como tais,
essenciais ao funcionamento de demo
cracia.
A Units, como movimento guerrilheiro,

estA em crise e a caminhaI para a derrota
definitiva. No entanto 0 julgamento da
nayao tera de salvar a Unita, ajudando-a a
ser partido politico, necessario amudanya
hist6rica operada pelo voto de povo. Esse
voto que constituiu uma busca de soluyao
para 0 problema de representatividade
nacional, esse voto indicativo claro da revo
IUyiioque deve ser feita pelos politicos,
antes que 0 povo e os vanos sfndromas que
a 10ngaespera the imp6e, e obrigem a faze
-la ele pr6prio.
Niio se trata, como j8 alguem escreveu,

de urna interpretayao conspirat6ria do
futuro e da hist6ria. Sera tao simplesmente
um consellio de prudencia, urna advertAn
cia para os perigos da estrada.
Com os Sobas do Bailundo 0 povo ango

lano disse Basta, e pOs-se a caminhar ...
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(ConcJusao da p8.glD8 antenor)

cia da nayao por razoes que se sobrepo
nham ao direito de viver. 0 julg,amento da
nayao tem vindo ja a distinguir os verdadei
ros culpados, na engrenagem de viol~ncia
e crime que se apoderou do nosso pais. Mas
s6 sera possivel a justeza da decisao final,
se da liyao dos Sobas colhermos a mensa
gem profunda de que somos na verdade urn
s6 povo e urna 56 nayao. 0 processo que
temos vivido nestes quase dois anos, leva
-nos por vezes a dispersar a mem6ria,
esquecendo-nos que a ausAncia desta, pro
porciona a repetiyao dos erros, soluyOespor
vezes, sem responsabilidade, em nome de
uma politica com responsabilidades.
Assim, agora que, ao que tudo indica, se

vislurnbra urn carto desafogo urbano, e
lffiprescindivelque se prossiga na busca de
solu<;oesglobais, ou saja libertar 0 pais defi
nitivamente de qualquer foco de guerra,
paIa reforyo da paz e da democracia. E.sta
mos diante da hipotese definitiva: ou os
politicos se comportarn Iialtura do "grande
desafio", enfrentando-o com competlmcia,
ou a crise encontrara a sua solu¢o rnaso
quista. 0 facto de a na¢o se ter instituido
em tribunal de uns tantos, nao implica a
absolvi<;aode condutas eventualmente ter
giversantes, radicals, liberais, incompeten
tes, ou aproveitacionistas, que agravam
iguahnente a agenda de problemas nacio
nais e !he acrescentem outros. A democra
cia exige que se 080 cuhivem preconceitos.

A li~io dos Sobas

(ConcJU5ao da pagina 2)
naqueles em que mais se agudizam as situacoes de sub-desenvolvimento.
lmporta, perante tudo isto, perguntar simplesmente, que fazer?
o mais absurdo na resposta a dar eque em principio todas estas condutas criminosas

ja estao pre vistas na Iei, Ela pune as ofens as corporais, as ameacas, 0 homicidio, etc,
o que mostra que nao sera a lei punitiva que parece faltar.
Mas em nosso entender tampouco as normas, incriminadoras, ja existentes na lei penal

nos podem satisfazer.
A violencia domestica como facto crimin6geno deve de "per si" ser alvo de previsao

na lei penal. No conceito de violencia domestica deveriam ser tipificadas condutas cri
minosas como a aqressao corporal entre c6njuges ou companheiros que vivam em coabi
tacao, a expulsao pela forca ou por meio de fraude de rasidencia familiar, as relacoes
sexuais praticadas contra a vontade da mulher, etc.
A valiosa experiencia levada a cabo no Brasil com as Delegacias das Mulheres

demonstra-nos que os 6rgaos policiais e de investiqacao criminal de indole penal nao
se mostrarn especialmente interessados em perseguir actos como aqueles que atras enun
ciamos.
Sabendo 0 peso que tern hoje a opiniao publica, cremos que a divulqacao de actos lesi

vos e vexat6rios de que e vitima a mulher nos 6rgaos de comumcacao social deve ser
considerada uma primeira arma a nao perder.
Outra via imprescindivel e a de esclarecer a mulher sobre quais os seus direitos e deve

res, dando-lhe a conhecer que as convencoes mternacionais Iirrnadas a nivel das Nacoes
Unidas e orqanizacoes regionais, a Constituiceo e as demais leis, a reconhecem como
cidada a corpo inteiro.
EmAngola, a Orqanizacao da Mulher Angolana tern vindo a fazer esse trabalho atra

ves dos Centros de Consultas Juridicas que em Luanda e outras capitals de provincia
estao abertos para dar ajuda as mulheres e tambem aos homens que ali acorrem.
No momento presente de grande efervescAncia social, t~m surgido diversas associa

coes femininas tais como as que se dirigem a proteecao social da mulher, a defesa da
sua saude na luta contra 0 Sida, a associacao de mulheres emprescinas, etc. No meio asso
ciativo podera a mulher validamente afirmar os seus direitos fazendo reflectir na socie
dade a Iorca dos seus objectivos.
No mes de Julho Ultimo teve lugar em Luanda urna importante mesa redonda promo

vida pela Secretaria do Estado da Promocao e Desenvolvirnento da Mulher, 6rgao do
governo recentemente criado, que num alargado forum de mais de 150 participantes se
debrucou sobre 0 tema generico de "A Mulher eo Poder Politico". A profundidade e
nqueza dos debates que versaram sobre as diversas vertentes da questao, a politica, eco
nomica e juridica, ajudou sem duvida a preparar a mulher para 0 momento politico que
se vive no Pais. Em relacao a questao especifica da proteccao dos direitos da mulher,
foi tomada uma resolucao no sentido de se proper a revisao da lei penal quanto aos en
mes sexuais e aos crimes contra a familia.
Alem do mais e sobretudo, cremos que todas ja aceitarnos que prioritariamente e neces

sario dar a mulher os meios para garantir os seus pr6prios direitos, e assegurar-lhe uma
base econ6mica imprescindivel a sua propria autonomia e mdependencia.
A ordem juridica nao pode ser encarada como urn quadro ideal que na sua Ineza con

ceitual enuncie normas que sobrepairem sobre a sociedade desinteressando-se sobre se
elas siio ou nao acatadas.
Cabe-nos a n6s juristas, como defensoras e aplicadoras dos direitos das mulheres, ser

virmos de correia de transmissao, impulsionadora do processo, abrindo os carninhos que
tornem possivel implementar os direitos das mulheres e se permita que todas, mesmo
as mais desprotegidas, se convertarn em mulheres com plenos direitos.
Comllllicayao apresentada no 2.0 Encontro de juristas Lus6fonas, Salvador - Beie, Bra

sil, Agosto de 1992.

A Ordem Juridica e 0 combate a violencia sobre a mulher



Esclarecer
e homenagear
Alguns mas de paragem for

cada obrigaram-me a intenomper,
nas duas ultimas semanas, 0 con
vivio com os meus leitores.
Ha mementos em que, infeliz

mente, sAoosmedicos quem mais
ordena. Embora nao me inclua no
grupo dos «muitos obedientes».
desta vez !lAo tlVe altemativa.

Ali8.s, neste momento, pelo acto
da escrita, estou a cometer 0

upecadolt de desobedi~ncia, mas
por duas razc'5esde peso I...),lurna
das quais 8) para mim igualmente
urgente e necessaria. E para
larnentar a morte do mtKticoango
lano David Bernardino, etassassi
nado a queima-roupa por urn
comando de tres homenslI, reza a
noticia do «PUblico».
Conheci-o lui poucos meses em

Lisboa, por intermed.io de uma
colega, a Manuela Cabral. Trazia
na c~ 0 projecto de um jomal
e no olhar 0 brilho da determina·
yao. 0 jornal na.sceu: uJangoll e 0
seu nome.
Nome si.mb6lico:«Jangolt desig

nava a cabana onde se reunia 0
conselho dos mais velhos, olugar
das tomadas de decisiio. Donde,
local de acolhimento, de debate,
ponto de encontro.
Assim era 0 lIJango» que David

Bernardino criou. Pediu-me auto
riza'Yio para publicar periodica
mente excertos das minhas
ItI)uvidas do Falar POrtugu~SIl.A
escolha do excerto para 0 primeiro
ntimero Dio foi por acaso, julgo,
sobre KAcordosll.Atil parece que,
premonitoriamente, DaVIdBernar-.
dino pressentia que os desacordos
lbe seriam fatais.
'Outros acordos, esta bem de

ver. N40 foram os desacordos lin
gmsticos, foi sim 0 desrespeito
pelos acordos politicos, a viol~n·
cia que vitiroou urn amigo da lin,
gus portuguesa.
Estou certa de que nio s6 os

seus doentes mas tam.bem a cul·
tura angolana ficaram mais
pobres.
Espero que, apesar de tudo,

ccJangollcontinue como 0 espayo
de di8logo, tIOndeentram todoe os
que Dio yAm para ferir e onde se
tala, se trabalha, se ri, se aprende
e se diacutem as coisas grandes
e pequenas •. OxaIai..,..~

Com a devida verna,transcrevemos
urn estracto do Dumo hsboeta .A
Capitals

FrMiu,
6pura~rla
de .. CUlt.do -
p61Idu. tr.gaute.,
entre cbuva e .01
e cbuva
- que mOIl vo. colbem,
agora que e&o m~
.. m&oe que foram adDbu1

Oh cbelro puro e .0 cia terral
Nlodumim_,
que tlDham ,. florido
no melo do. plDMtro.;
uAo do.w.-,
pou era cedo alDda
pua mOftlUeID
o~o"r_;
DIU cIu tbDidu, dOcMa nor..
da cor cUffdJ, _tn Um&o e YiDbo,
entre marflm e mel,
abertaa no cantelro, junto ao taDque.

aue cbeiro doce e treaco,
por entre a cbuva.
me tru 0.01,
me tru 0 rodo,
entre 1DU90 e abril,
o rofto que fol meu,
o Q.uIco

ENTRE MAR<;O E ABRIL

• Llcla na homenagem prestada no Teatro Vilaret de Lisboa em 21112192

~RJTA

Mano, meu mano, venha dai 0 abrac;:ode sempre - agora mais com
pndo para te poder alcanc;:ar

ir a Angola, que 0 meu projecto precisava de falar com 0 teu. Vinha
de aviao, de Paris, e falava com urn amigo que te tmha visto urna vez
cormqo, e, va-se 18. saber porqu~, pusemo-nos a falar de ti. Quando
desembarquei soube que te tmham assassin ado.
Lembro-me de ti com vanas paisagens de fundo: Paris, as m81Sdas

vezes, mas tambem Amsterdao, Lisboa, e ate Almada aonde me tens
vindo visitar Da Ultima vez fomos juntos a chamada Praca dos Clga
nos comprar roupas, muitas e baratas, para a tua gente do Huambo.
Perquntei-te pelas tuas orquideas E contaste-me da tua horta, com
que abastecias a tua comunidade de amigos - e nao s6. Disseste-me,
a ru (como sempre fazias para desdramatizar tudo) que a vossa comida
era sempre arroz com fiapo. de - chourico. conserva, etc ...
Mas na minha mem6ria de ti foi em Parisqua poisaste mais vezes,

nas tuas idas e vmdas da Africa natal, 0 chao da tua raiz. 0 passaro
que foste tinha ganas em forma de r81Z.Lembro-me que a um pas
saro enregelado pelas Europas do Norte te comparavas numa das tuas
cartas Mas como gostavas de andar pelo mundo, ..a ver coisas born
tas», como dizias, essas que tao bem sabias parnlhar com os outros!
Quando voltavas ao teu chao trazias a mochila cheia de mustca, de
imagens, de livros
Poucos terlio sabido como tu 0 que a ser irmao de alguem. Por lSS0

moneste Nao por uma utopia desancamada: 0 teu ideal teve sempre
pulsar de vida, presanca de gente - com quem se ~ve, com quem
se luta, por quem sa luta. Com quem e por quem se morre
o teu Ideal dos tiltimos meses deu pelo nome de Jango - agora

j8. s6 teneuo de capiro, para alimentar e curar, mas folha impressa para
lutar contra todos os Ianatismos que deseducam 0 homem, contra as
ambicoes que 0 bestificam, contra os catecismos de todas as especies.
Os quatro ntimeros do Jango que publicaste sio 0 diane de bordo

duma expedJyao em que quase todos foram alvejados, Os que ficaram
querem que a tua morte, que as vossas mortes, nao tenham sido em
vao Reparo que 8 precise falar da tua morte no plural. Ate na morte
fizeste irmaos.
Mano, que a tua morte silva para aprendermos contigo que a coe

rencia 8 possivel Que nos dAs 0 exemplo de nunca deitar fora uma
experiencia, um amJgo, urn ideal. E que se saiba que 0 teu ideal nio
foi um gesto suicida no palco, mas a longa tabuta duma vida, 0 fervor
contmuado de uma escolha cotldlana: Vlver com os outros (tAodill
cil!),viver para os outros, mas sem deixar nunca de debicar, pipilando,
todas as mJgalhas de prazer que a vida vai concedendo.

*
Escrever-te e trazer-te para aqui, sentar-te a esta mesa, e acender,

como urna foqueua, aquelas conversas tao tuas - tao nossas - sern
pre a crepitar de riso, mesmo quando 0 assunto era para chorar.
Mas agora a gente chora mesmo e nao con segue meter a tua morte

dentro da nossa vida e continuar como dantes. Tu das de ombros,
naquela tua maneua brmcalhona, a chzer eua. E clare que a gente vai
continuar vivendo sem n, fazendo a nossa VIda,por assun dizar.Mas
somos outros. E esse 0 efeito que, dizem os que falam dessas coisas,
os Mestres t~m sobre os que por ele sao uuciados. (Ris-te, eu tambem)
Ahl meu grande iniciadorl Mas olha que e lSSOmesmo que tu est Que
sempre foste, que sempre quiseste: aprender e ensinar 0 que torna
o homem melhor - mais vivo, m81SdlgnO, mais grande. Mas sem
nenhuma mania das grandezas. Eras tu 0 pruneiro a transformar um
gesto heroico numa pirueta - para desmitificar, para ncar ao res da
terra. Agora que moneste deixa-ms dizer-te. como uma colegJa! coloca
um poster a cabeceira, que tu as 0 meu her6i. Precisamente porque
nunca armaste em estrela, e quando subias ao trapezio para urn salto
mortal nao era para te aplaudirern, nem tinhas rede por baixo. Avan
cavas sem cuidar da retirada segura. 0 teu Ideal rimava com real, e
ousaste pegar 0 toiro da vida pelos cornos. Eu sei, mano, que na.o foi
um gesto suicide As pessoas que se deucam nortear 56 pelos mteres
ses, peSSOCUSou de grupo, all bem pesados na balanca que dentro de
Sl os govern a, essas nao percebem que tudo 0 que Iizeste fOlporque
sirn Sabias que nlio tmhas rede. Nem retiradas guardadas. E avan
caste. Sempre assim f1zeste. Esse gesto final durou, afinal semanas:
desde que a porta da tua casa baleararn os teus tres arnigos Marceli·
nos e a tra Zaida, e tu te precipitaste para 0 carro, apesar da Zalda,
l.a de dentro te implorar que fugisses, que eles te matavam, e os levaste
para 0 quintal, e salvaste a Zaida, e rmagmo 0 que sentiste a brac;os
com os tres amlgos esfacelados pelas balas. Vi-te, em filme, no cemi·
tenD - no dia segumte. Vi·te lanc;ar 0 teu punhado de tena sobre os
seus caixc5es.E ouvl·te dizer, consegwr cilzer a tua mensagem final:
que reconem a violencia os que nao se sabem bater por idelas. (Eu
OlctOIdeal.) Da.iate a tua morte foi urn passo - nesse cammho que
f01a tua vida de nunca recuar. Creio que com~aste a morrer quando
te IDlSturaste com 0 sangue e os corpos esfaeelados dos teus amigos.
Uma parte de ti ficou com eles, e a outra, a que continuou VIva,ainda
m81s destemeu a morte.
Tu, que tinhas urna familia de sangue tao numerosa, que sempre

cultivaste com tanta aplicac;:aoe carinho, onde quer que chegasses
p~nhas·te logo a brincar as familias. Sao muitos os manos que foste
fazendo pela vida fora, pelo mundo fora.
Lembras·te desse Novembro de 63 em que desembarquel em Pans,

num cafe em frente do Luxemburgo, fugida it Pide? Malnos conhecia
mos. e tu estavas 18 de passagem. Eu canegava uma mala muito
pesada, com 0 churnbo de alguns livros, demasiado pesada para quem
desembarca s6, numa tena estrangeira. E tu ajudaste-me a transpor
tar a mala e sobretudo a carregar urn fardo mais penoso, a austmcia
de rrum que tinha flcado na mlllha tena, com os maus tres filhos peque
nos, com a mmha gente, com os meus projectos. E ate me recltaste
versos, dos mUltos que Sablas de cor e estavam sempre a vir a propO
SltO - como quem embala os sobressaltos do sono de um menioo.
Mas ah! agora me lembro: ja antes, no pnncipio desses anos 60,me

tinhas acolbido duma manelIa que parace tAooutra e ja 8 tao a mesmal
Foi assim: brincavamos ao Carnaval na casa da Manuela Cabral
(lembras-te?) e tu, que sempre foste 0 mandador de todos os bailes,
desencadeavas os tais brindes libertarios e a canyao do contrabandista,
que tinhas aprendido no cora do Lopes Grays: cEu hei-de moner de
urn tiro/Ou duma faca de ponta! Se hel-de morrer amanhAlMona hoje,
tanto mont8». Era 0 nosso hino, 0 da talrcesquerda romAntiC8lt,por que
asswnias militar num artigo do teu Jango, pouco antes do tiro te aeer
tar - meu querido contrabandista do ideal, sempre alvejado dos dois
lados da fronteiral
Mas estava eu a contar que dessa vez, creio que a pnmelIa em que

te vi, eu estava muito gravida, de um par de gemeos que nasceram
dOls meses depols. Apesar disso pulava-me 0 pe para a danc;:a, que
enta~ era aos pares. Nao ananjava era parceiro, olio lhes devis dar
leito, ou enta~ temlam 0 ridiculo, e eu ja estava toda triste. EntAo apa
receste tu, com esse sorriso muito dentuc;:a que tanta falta vai fazer
as nossas vidas, e rodopiamos juntos. Assim te quero para sempre na
minha lembran~: desafiando 0 bom-senso, acudindo ao apelo da ale
gria, oferecendo urn pe de dan~ a quem tinha fome de dan~. ts tanto
tu nesse gesto generoso e hidico como nos outros todos que foram
a tua VIdae em que te deste 80S que de tipreClS8vam- mesmo quando
te voltavam as costas ou, pelas costas, te apunhalavam
Afmal nunca cbeguei a ir aj - isto e, a tua tena. Pouca.s boras antes

de saber da tua morte ocorreu-me (sabe-se 18. porqu~) que era urgente

Uma carta
para 0 meu mana David

QUEll ESCRBYBi:0 LBI'fOR
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Tres S6clOS utilizam 0 mesmo cafre para depositarem a
dmheuo da SOCIedade No entanto, a confianea que reina entre
eles a bastante lunitada. Resolvem colocar v8rias fechaduras
diferentes no cofre e dJstnbwr as chaves de tal modo que:

- Nenburn deles posse abeir a porta sozinho:
- DoIS deles possam, em comum, utilizac as chaves para

abrir a porta.

Como esUlo colocadas as fechaduras e distribuidas as
chaves?

3.° JOGO

pEs
INTR6ITO
CASrANHO
GENTE
GONZO

Das palavras que sa saguern. qual podera continuar a serie:

MtsERO
DEPOIS
IDOLATRO
PASTElS
BISCOITO

Esta sane de paiavras segue uma regra 16glca:

2.° JOGO

- No momenta em que 0 cubo C8l a agua?
- No momento em que 0 cuba fica totalmente derrebdo?

Um homem Outua numa piscine. santado numa Mia. Tern
na mao urn copo, contendo um cubo de gelo. Se deitar 0 cubo
de gelo para a ague. a nivel desta subira:

1.0 JOGO
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1. One -- doesn't make a summer.
2. Don't put all you -_ ..- m one basket.
3. A ._._- IS as good as 8 mile
4. _._._ makes the heart grow fonder.
5. _ ....... is the best pohcy.
6. One good -- desezves another.

(Alguns destes provaroios U!m eqwvalentes portu·
gueses: 1 - Uma andonnha DAo fez a primavera.
3- Perdido por urn perdido por mil. 5 - Ouem DAo
deve nAo teme 6 - Amor com arnor sa paga).

1. My sister 16 good ._-- crochet.
(A minha irmA e mwta boa a fazer croche).

2. Are you pleased -_ .._- your new car?
(Estci contente com a seu cacro novo)?

3. I know that I can rely -- you to help.
(Sei que posso confiar ne sua aJuda).

4. Iam tired -- watdlmg the teiIM&aon seriIIl every n.igbt.
(Esteu farta de ver a telenovela todas as noites).

5 A letter arrived -- my fnend In Pans yesterday.
(Uma cana chegou ontem do meu amigo em Paris).

6. William apoiog1sed -- the teacher for arriving late.
(Guillenne desculpou-se ao professor pe10 seu attaso).

7 The tlursty man longed -- a glass of beer.
(0 homem cheio de sede desejava urn copo de

cerv8J8)

m. Proverbs
(Proverbiol)

II. Prepositions
(Prepo.i~6es)

1. eat wellistarve - (comel be.mlsofrer de malnutrif?io)
2. happy/miserable - (contentel infeliz)
3 In palaces/sluma - (em pe.l8ClOSIbairrOSde lata)
4. succeed/fBiI - (tar suceaso/falhar)
5. have everythinglnothlng - (ter tudo/nada)

Exerose' Wnte sentences hlte the example.
(Exerc1Clo Escreva frases como a examplo).

B. The use of should to pomt out inequalities.
(0 uso de "should" para mostrar desigualdade).

Example' Why should some people be ncb while others
are poor?

(Exemplo: Por que bAo-de algumas pessoas ser ricas
enquanto outras sao pobres)?

1 7.30/have breaklast
(7 30/tomar a pequeno almoeo),

2. 9.00/stan work
(9 OOliniciar 0 trabalho)

3 12.301have lunch
(12.30lalm~ar)

4. 5.15neave the office
(5 151sair do escntOrio)

5. 6.301have dinner
(6.30ljantar)

(Se uma pessoa fez a mesma eoisa todos os dias A
mesma hora sabem08 0 que deve fazer agora. Escreva fra
ses como 0 exemplo).

ExerCISe' U a person does the same tlUng every day
at the same tJme we can tell what he should be doing now.
Make sentences hlte the example.

A. Example: 7151getup
It's 7.15 so he should be getting up.

(Exemplo 7.151levantar
Como siio 715 ele deve estar a levantar-se),

I. U." of Should
(0 uso de "should")
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Em rigor, tendo em conta 0 senbdo origmal do adjective eru
dJto(e) - otinstTUfdo,hBbiJ, sablO, pento em; que e douto, sabe
dor, muno instru1do; em que he grande soma de conhecimentosa
-, 080 a mwto curial 0 oacasalamento. musrca erudJta Selia pre
ferlvel, numa perspectlva punsta, dlzerJescrever cmUsica para eru
ditos•. N80 a, contudo, essa a prance vigente.
A expressao m8JS corrente ainda a mUsics c:l8ssJca. M8JS cor

rente e mars correcta, acho eu MUsICS classics a desigTl8980 tao
adequada como breratura clasSICS ...Compositores clAssicos», a par
de ..escritores ctassicos» Donde ser leg1timo falar-se dos .cl8.ssi·
COSJlda musics e dos «CIAsSICOSIIda hteratura, que os entendidos
de uma outra acte bern conhecem.

E verdadde que se «mete no mesmo saCOD,au se preferirrnos,
no mesmo frasco com a r6tulo de ICclassicos»da mUsics, Schutz
e Vivaldi (saculo XVII), Bach e Mozart (secuIo XVIIl), Beethoven
e Schubert, Liszt e Chopin, Wagner e Verdi (secuIo XIX) e ate as
((contemporAneos)) Strawinsky e Ravel. 0 que nilo deve causar
estranheza se pensarmos ooutros domiruos artisticos, nomeada·
mente na IIteratura. TAo«cl8ssiC01la Homero como Tolstoi, Cam5es
e E~ ... Como defende Yung, 0 s!mbolo, enquanto procede do
inconsciente ou do arquatlpo, e comurn a todos. Uma vez que
encontra Ii superflcle do mundo consclente as unagens locais e
epocBis, n40 pode delXaI' de reflectu 0 tempo, 0 lugar e a pessoa
concreta. E a aceitarmos a defiru(fao do psic6logo A. Ehrenzweig
- a mUslca a uma linguegem sLOlb6hcs do entendJ.mento incons·
Clente -, nao s6 8 arullise mUSical se toma impossfvel, como sa
comphca a problema da ad.)ectlvarylio.

SeJa como for, Iffiporta recordar que 0 U50 rec1ama para a adjec·
tlVOCJasSICO 0 sentJdo de oparadigmauco. modelar». Ser um cl8.s·
sIca da mUslca au da hteratura e ser urn modelo, uma refer~cia
de urn tempo e de urna escola e nao necessanamente ter vivido
na Epoca Classic8
Amda quanto A adjecuva(fao aplicada A mUslca - abundante

em tratados da especiahdade e em enclclopedlas: abstracta, pro
fana, sacra, de dan~, de camara, Instrumental, hvre, gregoriana,
litlirgtca, mensural, de cena, de cinema, militar, popular, descri·
ova, sinf6nics, de jazz, electr6rucs, concrete. etc. -, ajudani saber
que, muitos seculos antes de Cristo, os Gregos aceitavam divi·
sOes na muslca, como testemunha PlaUlo, em As Leis: KEntre n6s
a mUSlca estava diVldida em vanas classes e estiJos. Uma classe
de musics era a das preces aos deuses, a que se dava a nome de
"hinos"; opostamente a esta, uma outra classe melhor dita "ende
chas" ou lamentos funebres; "hinos de louvor" formavam outra
classe; e outra Binda eram os "dituambos", nome dado por Dio·
nfsio, segundo creio. Tambem se consideravam como classe dis·
tinta de can~o 06 "nomos", tendo side postenorrnente descritos
como "nomos clw6dicos" Asslm classificsdos e fixados estes
e outros generos, era proibido dar·se urn certa tipo de letra a urna
classe diferente de melodia ....

Antes de terminar, porque tambem eu MO gosto da designa·
,.:aotcmUsicserudita», chama a atent;:!o para 0 facto de certes mllsi·
cas, cOnBlderadas menores num dado momento, terem adquirido
grande prestiglo noutro. Eo caso da valsa, considerada obra do
diabo, e que mereceu as aten~Oes de Chopm, Strauss e Mahler
por exemplo

E 0 }8ZZ, mUsics de bordel e de OUtlOSrecmtos de marginali·
dade, n40 deLXou por ISSOde marcar uma apoca e urn pavo De
mUsics pala .nlo eruditos. tomou-se mUsics de ~eruditos •. E a
resultado da evotu~o

Nas frases segumtes escreveria «por que. ou IIJ)Orque.?

a) .Se 0 futuro dos que trabalham na sua empress 0 preocupa,
.. . .., ,.... nAo consbtw um fundo de pens6es?ll

b) •. a que chamaram 0 teemco?
c) ft TWO 0 ensino Mode ser 0 sorvedouro intermi·

navel de deslocados a leccionar a contragosto? ..
d) """".... ... . cai Lisboa?»

Em todas elas se deve escrever «por que ...

Por que resulta do agrupamento da preposl~ao pot com 0 pro
nome interrogativo que (exemplos supra), ou com 0 pronome rela
tivo que, podendo ser substrtuido por: pelo qual, pela qual, pelos
quais, peJas quais: «Fo! esse 0 motivo por que nao te falei».

Por que vern asSOCIado a palavras como motivo e cazao, ainda
que nao expresses.

Porque pode ser urna con]ugeyio causal (.Nao vou, porque niio
queros), uma conJUn~o final (_Tudo farei potque fiquese) e urn
adverblo mterrogativo (otPorque 0 olnar-me tanto me encaceces?)
0u6 e porqu6 sAo forrnas tOrucas de que e pocque, usadas antes

de pausa ou isoladamente .0qu6?», .DlZ·me porque..

Musica erudita, classica?

Emprego de .Por qu8JI, .Porqu8JI, Porqu6. e Ilpor
quA.

Agrad9Cf3mos 8 Dnt. Ec1JteEstreJa, hJ6loga portuguess, a auton
zaf40 para utilizar 0 tio UWmarena} dOB seus livtos aDUvidasdo
Falar Portuguils.,

As raaoes do bem falar
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arrogam-se 0 direito de apenas reconhecerem os
poderes politicos que, a seus olhos e a luz dos seus
critenos, sao taxados de "legitimos". E legitimos,
porque nascidos ou emergentes de process os ou
meios que eles proprios consideram "legitimos".
Neste caso, ao poder politico angolano saido das
eteicoes, para ser legitimo, faltar-lhe-ia 0 fechar do
processo, com a eleicao do presidente.
Mas, primo, porque nao questionam porque e

que, e par culpa de quem, 0 processo nao se corn
pletou? Secundo, eleito 0 Parlamento e encontrado,
por via da maioria legislatIva, 0 Govemo, tudo de
acordo com as regras do jogo jur idico
-constitucionais previamente defmidas e aceites
pela "outra parte", nao estao preenchidos, "legiti
mamente", mesmo num regime semi
-preaidencialista, os elementos mais importantes e
sigrlificativos do poder politico? Tertia, nao ha, tam
bern aceite pela "outra parte", uma disposicao cons
titucional expressa, segundo a qual 0presidente em
exercicio ve 0 seu mandate estendido ate a eleicao
do novo presidente, como alias e normal em qual
quer pais "civilizado"? Quarto, mas nao por fim, 0
presidente que vll assim, foryadamente, prorrogado
o seu mandato, nao e, par comcidencia, a mesmo
candidate que obteve na primeira volta, e por mar
gem siqnificativa, a maioria dos votos deste Povo?
Tudo isto parece linear e cristalmo. Mas adiantara

esgrimir a 16gica, 0 dire ito e 0 born senso, face a
cegueira arrastada dos preconceitos ideol6gicos?

4. Acreditem que a postura dos Estados Unidos
em relacao a Angola, ao longo de todos estes anos,
dava bern urna magnifica tese de doutoramento, d~
tao complexa, riquissirna de vanacoes, terqiversa
coes e contradicoes ela se mostra. A debatida ques
tao do reconhecimento (primeiro, do novel Estado
da Republica Popular de Angola, e depois, ao que
parece, do novo Govemo) e disso urn notavel exam
plo e chegaria para baralhar e confundir qualquer
estudante do direito internacional e da ciencia das
relacoes intemacionais.
Ja nao me refiro as sucessivas e cada vezmais exi

gentes condicoes postas pela grande potencia ao
mencionado reconhecimento, nurna clara manifes
tacao de desrespeito pelas promessas publicamente
avancadas, pela palavra dada ... Assinalo, apenas,
essa derradeira mostra de "real poUtik" da mori
bunda administracao Bush, que e pretender preser
var um papel no processo angoiano, continuando a
"medlar" as alegadas "partes". Por isso, e com tal
pretexto, 0 famiqerado reconhecimento haveria de
ficar para depois da 2. a volta das presidenciais ...
o que e curioso e que e sabido que os Estados

Unidos sempre defenderam e puseram em pratica,
na sua politica juridica extema em materia de reco
nhecimento de novos Estados ou novos Governos,
a chamada "doutrina da legitimidade", vale dizer,

3. E, no entanto, 0 juizo da Comunidade Interna
cional, por via da generalidade dos observadores
para aqui destacados e, institucionalmente, das
Nacoes Unidas, tambem se pautou pelo mesmo dia
pasao, embora, com algurna incoerencia, nao esteja
ela a tirar do facto todas as consequencias que se
impunham. Creio bern que nem sempre se vai ao
fundo do que realmente significa, de urn ponto de
vista politico e jundico, 0 historico pronunciamento
da Sra. Anstee ao )ulgar as eleicoes anqolanas jus
tas e livres. De facto, 0 investimento que a Comuni
dade Intemacional fez na solucao pacifica do
conflito angolano, entretanto internacionalizado,
assentou nessa pedra basilar que era a das eleicoes
multipartidarias, preparadas e reallzadas sob con
trolo internacional, ou seja, verficaveis e acei
taveis pelo mundo organizado. Essas foram as
regras do jogo, previamente tracadas desde Bicesse,
gararltidas pelos tres Pafses observadores e pelas
Nacoes Umdas sufragadas pelos membros desta
Orqanizacao, e tars regras havia que as cumprir ate
ao fim.
A desqualificacao ou banalizacao do julgamento

das Nacoes Unidas nao deixa de ser frustrante e
chocante. A bern dizer, eo prestigio e autoridade
da propria Orqaruzacao mundial que assim sao pos
tas em crise, num dos processos que se pretendia
exemplar e desbravador de perspectivas para a solu
c;:aode outros conflitos noutras partes do mundo.
Que 0menoscabo venha da parte da clique dirigente
da Unita, ao sabor de uma logica abstrusa e para
noica - segundo a qual a realidade au it como ela
quer que seja ou nio existe -, ainda se com
preende, sem se aceitar. A cabala da "fraude mas
siva e generalizada" vai certamente ficarna histona
da mais rematada e mirabolante invencionice, de
quem insulta a inteliqencia e 0 born sensa das pes
soas, acusando a toa, sem provas nem seriedade.
Mas que tais prop6sitos sejam, ainda que envergo
nhadamente, por accao ou omissao, cobertos por
certos paises ocidentais, estrenuos defensores da
democracia, e algumas escassas mas activas perso
nalidades, democratas dos quatros costados, e algo
que ultrapassa uma mediana capacidade de
entender.
Nao posso, contudo, deixar de sorrir quando vejo

nave gar nas mesmas aguas turvas 0meu colega de
Faculdade e de tantas renhidas lutas associativas
anti-fascistas Joaozinbo Soares (era assim que a tra
tavamos entre companheiros), ele que propalou,
antes das eleicoes, a sua intima conviccao de que
a Unita iria ganhar, simplesmente porque essa era
"uma lei universal", inelutavel e jamais desmentida,
a de que 0 voto castiga sempre os regimes totalita
rios... Quanta altaneira sapiencta, meu Caro Joao,
quanta supina ignonincia sobre este povo, este pais,
esta "Africa nossa" I

Fernando Oliveira

2. Na recente prova de acesso a nossa Faculdade
de Direito, pedia-se aos examinandos que, em algu
mas linhas, falassem do significado das eleicoes de
29 e 30 de Setembro para a democracia em Angola
Quem, como nos, tivesse tido a oportunidade de ler
as "redaccoes" dos cerca de quinhentos candida
tos, provenientes de todo 0 Pais, ficaria certamente
impressionado com a apreciacao generalizada, para
nao dizer uruirume,que nelas era feita sobre a exem
plaridade do processo eleitoral. Afirrnacoes convic
tas sobre 0 grande espirito civico e 0 alto grau de
maturidade ostentado por todo 0 povo angolano
foram a t6nica dominante, e feitas de urna forma tao
orgulhosa e embevecida que chega a ser emodo·
nante.
Nisso, e por urna vez, tinha razao Savimbi,quando

na sua "mensagem" patetica (no sentido do etimo
grego) de 3 de Outubro, afirmou que ninguem mais,
para alem do povo angolano, poderia dizer se as elei
c;:oestinham side livres e justas ...
A resposta esta ai, e s6 nao a vll quem MO quer

ver.

1. Na voragem deste tempo, vertiginosamente
acelerado e dramaticamente marcado por tantos e
variados infaustos acontecimentos, lei 18vao quatro
meses sobre esse magnifico espectaculo de todo urn
povo a dar-sa corpo e voz num processo eleitoral
exemplar. Foi, primeiro, a autentica epopeia do
regis to, tao entusiasticamente levada a cabo, ape
sar das duvidas de muita boa gente, incluindo a pro
pria ONUque, algo patemalisticamente, parecia nao
acreditar. FOl,depois, 0 fragor da campanha, empe
nhando multidoes, aberta, transparente, nao obs
tante a persistencia de feudos a ela inacessiveis,
com largas reservas de eleitores amarrados em
pseudo zonas libertadas. Foi, por fim, a participa
c;:aomassiva, generosa, entusiastica, no acorrer as
urnas, horas e horas a fio nas bichas, 0 orgulho do
dedo sujo, 0 ingente esforco dos brigadistas e esses
insignificantes cerca de 8% de abstencoes, inveja
veis para tantos paises organizados e politizados.
De entre as muitas e belas imagens que na altura

os "media" difundiram entre nos e para 0 mundo,
recordo, comovente, aquela do pastor cuanhama a
ser perguntado, depois de entregue 0 seu voto,
como se sentia, A resposta veio rapida: "livre". 0
reporter da TV insistiu, com a perqunta de chapa
que vinha fazendo a todos os interpelados: "nao se
sente feliz?".Ao que 0 pastor retorquiu de imediato,
nao sem uma ponta de troca para 0 citadino jorna
lista: "e entao livre e feliz nio e a mesma coisa?"

Notas & Reflexoes
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