
que as FAA destruiram a cidade
do Huarobo, que foi 0 governo
que mandou massacrar as gen
tes do Huambo, parece-nos
importante responder a esta
pergunta.
Porque fogem eles, apesar de

bem mformados pela Vorgan,
para os sitios onde grassa a cor
rupcao, onde cameiam os opor
tunistas e aproveitadores e dei
xam 0 lado bom, 0 lado serio,
onde ninquem rouba, ninquem
aproveita, embora todos matem,
esquartejem, limpem e assassi
nem?
Afinal Dr. Ant6nio

Monteiro, Senhora Dona
Margareth Anstee, Senhor tao
apagado representante da
Russia, Hustre mandador do
mundo, carissimo representante
dos Estados Unidos - porque
fogem eles?

intranquila de guerra?
Porque fogem angolanos (de

todo 0 lado), especialmente os
filhos nados e criados no planal·
to, e buscam a proteccao das
FAA, mesmo sahendo do risco
das emboscadas que 0 caminho
oferece?
Porque se arriscam ao suicidio

de se verem morrer aos poucos
andando centenas de quil6me
tros ape? Porque preferem per
der tudo, ficar sem casa, 080 ter
dinheiro, andar sujos e sem rou
pas, estender a mao a caridade
internacional?
Porque 080 fugiram eles para

o outro lado, que era ali e mais
perto? Porque nao ficaram em
suas casas, que era mais confer
tavel? Muitos deles, porque nao
permaneceram com 0 seu parti
do, que era mais natural?
Nesta hora em que a Unita se

prepara para dizer ao mundo

E vieram de todos os lugares:
de Caxito e Soyo, de Ndalatando
e do Uije, agora tambem do
Huambo.
Porque fogem eles se a guerra

nestes locais acabou e agora
serao cidades de paz?
Porque fogem eles e se sujei

tam a vir a pe, a subir montes, a
escorregar encostas. a atraves
sar nos, a morrer de fome e de
sede, a dormir ao relento, a
desencontrarem-se da familia, a
parder os filhos, a 080 saherem
dos maridos nem estes das suas
mulheres, a serem mortos pelos
tiros de uma implacavel perse
guiyao?
Porque fogem mulheres gnivi

das que tem os seus filhos no
mato? Que medo as faz, logo a
seguir ao parto, continuarem a
caminhar e fugir?
Porque fogem portugueses e

vem com as FAA, numa retirada

Porque fogem eles?

Preyo NKz 500.00

A cr6nica tera sempre 0 seu que de ligeireza com
que trata os assuntos de que se faz tema. Se
ligeira e breve e a crenice, por vezes, eviden

tes e importantes sao os problemas. Para alam do
habitual "Escrevinhando e crtticando" da pagina la,
leia na pagina 9, em MFalar claro It, as duas cronicas
que ali se publicam ...

A resolu9iO n," 811 do Conselho de Seguran9a
das Na90es Unidas a 0 documento que publica
mos na pagina 3. PorquA? Todos nos ja ouvi

mos falar dele, mas poucos 0 conhecem na integra.
Pareceu-nos importante que mais niio seja ... para que
fique, embora tao somente como documento.

1

Temos um pais em situa~iio de guerra e, pela
mesma raziio (alem da seca) uma agricultura
paralisada e inoperante. 0 engenheiro

Fernando Pacheco, da ADRA,perspectiva para Angola
urn futuro sombrio e de fome. A entrevista que nos
concedeu pode ser lida nas paginas centrals.

'****1

os deslocados sao urn dos temas deste numero,
Normalmente, a preocupaeao incide em ajuda
los no que respeita As suas necessidades mais

imediatas. Mas 0 deslocado nao e s6 a boca que carece
de pao, e tambem 0 braeo que precisa de trahalho. E, a
prcpestto de pio, urn problema que se vem insinuando
e merece a urgAncia de urn Inquartto: esta. ou nao a
fazer-se candonga com a fome dos deslocados?
Voltaremos a este assunto. Entretanto, leia-nos nas
paginas 4 e 5.

Quando teses federalistas sao tidas em alguns
circulos europeus e africanos como formula
desejavel para a paz em Angola, e se desenham

tenta~oes separatistas, uma historiadora procura res
ponder a questao: Hoje e Aqui seria possivel 0 regres
so as fronteiras ·tradicionais" dos grandes grupos
etnolinguisticos? Ver na pagina 2.
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urbanos e industriais.Talvez 0
mais significativo caso de
expansao de um povo d.e
Angola, no seculo vinte, seja 0
dos Ovimbundu,origi.nariosdo
centro-sul do pais. Em tres
gerayaes (re)povoaram0Lobito
e Benguela (onde nunca
tinham habitado), expandiram
se com a sua agricultura pela
Huila e peloKwanza Sul (e nao
so), foram oomo "contratados"
para 0 Namibe, 0 Uije, 0

Kwanza Norte e a Lunda, ocu
param postos de trabalho no
CFB do Lobito ao Luau. Que
sentido teria hoje reduzirem-se
it "zonade origem"?
Poderiamos ainda falar dos

oriqinarios de Cabinda, com
comunidades de longa data
implantadas por todo 0 litoral,
ate ao Namibe. Poderiamos ir
ao sul do Uijee tentar tracar a
fronteira "hist6rica" entre as
aldeias de lingua kimbundu e
as de lingua kikongo - nos
anos 20 seria uma coisa, nos
anos 70 outra, hoje provavel
mente outra. Ou poderiamos
viajar em certas zonas da pro
vincia do Bia e cruzar comcam
poneses de lingua e cultura
Umbundu, Cokwe ou
Ngangela; a quem "pertence"
aregiac?
Nao se podem pois, em rigor,

tracar os limites de territorios
"hlstoricamente" pertencentes
a tal ou talgropo etniooactual,
a nao ser dentro de periodos
cronologicos limitados; antes
pelo contrario, encontramos
grande variacao de fronteiras,
quer consideremos 0 dominio
da linguistica, quer estudemos
alguns dos antigos Estados
mais oonheci.dos.
E desnecessario insistir em

exemplos. A Hiatorta de
Angola nao e, nesse dominio,
uma excepcao. Os territories
vao sendo demarcados pela
actividade de cada grupo
humane e sucessivas gerac;:6es
habituam-se a chama-Io seu.
Mas tais "fronteiras" nao sao
limites intransponiveisnem cri
ac;:aodivina sao resultantes da
actividade socialdos homens e
essa nunea e aatattca. Um
dia, 0 que era realidade vivi
da passou a ser Historia.

Quando no seculo dezanove
fioresceu0 eomercio domaIfim,
da cera e da borracha, outras
mudancas oconeram. Ha cerca
de cento e quarenta anos, nao
mais, um pequeno pavo de exi
mios ferreiros e cacadores de
elefantes, do Tehiboco (nas
nascentes do Cuango e do
Cassai), comecou a expandir-se
pela imensidao do actual Leste
de Angola.A poligamiaampla
mente praticada, com ineorpo
ragaode escravas de vanas on
gens, levou-osa um espantoso
crescimento demogrcifi.co.As
armas de fogo deram-Ihes
superioridade na caca e na
guerra. Hoje, as aldeias dos
descendentes desses Cokwe
atravessam Angola de norte a
suI (transbordando para 0

Zaire), seja nas margens do
Cuango ou nas do Cunene,
seja na Lunda Norte ou no
Cuando Cubango. Quais sao,
afinal, as "fronteirashist6ricas"
dosCokwe?
Veio por fun a ocupacao colo

nial efectiva,dando lugar a um
sistema economico e politico
que fez crescer as cidades e
vilas oomgente de origensvari
adas, modifioouhabitos, esvazi.
ou regi6es (foram milhares a
partir para alem fronteiras),
impOstransferencias de mao
de-obra, criou ou estimulou
contradicoes, transformou de
novo 0 mapa etnioo e a demo
grafia do pais.
Exemplos? 0 litoral e 0

melhor exemplo. De regiao
subpovoada, normal nas suas
terras semi-aridas, passou a
contar com grandes centros

Novos tempos,
novas dinimicas

tos ainda perceptiveis na nossa
sociedade tiveram a sua ori
gem nesse periodo conturba
do, em que, em diferentes epa
cas e locais,uns foram escravi
zados por outros.Outras vezes,
a utilizacao das mercadorias
europeias (os panos, as armas)
alimentou a ideia de urna "hie
rarquia cultural". levando a
oonsiderarem-semais "avanca
dos" os que mais desfrutavam
desses bens.

ir identificando os ante
passados de todos nos, e
possivel ilustrar 0 caracter
dinamioo do povoamento,
quer essas comunidades
tivessem ou nao insrituico
es politicas de tipo estata!.
Se hoje qu is e s s em os

remeter cada um para a
sua "zona de origem",
seria uma mudanca radical
na demografia angolana.
Ha cem ano s, 0 mapa da
populacao era muito dife
rente. embora possamos
identificar os povos pelos
nomes ainda actuais. Ha
mil a no s , nem isso; n ao
podemos determinar exac
tamente quem eram os
habitantes de um local.
pois a Arqueologia revela
alguma coisa sobre as suas
tecnicas mas nao sobre as
Unguas que falavam, por
exemplo.
Povos da fl or e st a , da

savana ou do deserto; emi
grantes vindos do Norte,
do SuI ou do Leste ...
Cac;:adores, agricultores ou
criadores de gado. todos se
foram aqui fixando, demar
cando territories mas tam
bem miscigenando san
gues e culturas. Conhe
cemos os Bantu, raiz onde
se reconhece a grande
maioria do povo angolano
actual; mas antes deles,
quantos mais?
Depois vieram os contac

tos com os Europeus e 0

trafico de eseravos, con
vergindo para 0 Atlantico.
A instabilidade e os confli
tos de interesses atrairam
gente para umas zonas.
despovoaram outras. En
quanto Mbanza Kongo
decaia, 0 Soyo prosperava
temporariamente. As mar
gens do baixo Kwanza.
rota invasora dos Portu
gueses, despovoaram-se;
mas noutras zonas um
activo comercio fez ereseer
a populacao, como no Bie.
Como e usual, as pessoas
concentraram-se nas terras
de melhores oportunidades
ou mais seguras.
Foi uma epoca dramatica

para as relacoes entre os
povos. Alguns dos preconcei-

A modema ciencia histo
rica continua a investigar 0

"como", "porque" e "quan
do" as coisas aconteceram.
Para epocas muito remotas
(0 povoamento nesta
regiao de Africa pode ter
largas eentenas de milha
res de anos) e ainda quase
impossivel seguir 0 Itinera
rio dos que aqui viveram e
morreram. Mas se analisar
mos perlodos relativamen
te recentes - alguns secu
los - em que ja se podem

Ate onde recuar em
busca das "Frontei
ras Hist6ricas"?

raizes noutros grupos, exis
tentes ou ja desapareci
dos; e assim sucessivamen
te, recuando ate aos p ri
mordios do povoamento da
vasta regiao african a a que
perteneemos.
A propria tradiyao oral.

valioso rep os itorio da
memoria colectiva, traduz
essa realidade: os mitos de
origem sao construidos em
tome de "casamentos ", de
forasteiros que se apropri
am do poder, de "filhos" do
mesmo pai que se sepa
ram. de complexos paren
tescos com outros povos ...
Quanto aos Estados afri

canos anteriores it coloni
zac;:ao, as popu la co e s
abrangidas nao sao neces
sariamente uniformes do
ponto de vista etnico e cul
tural. Por exemplo, nem 0

estado da Matamba (de
Njinga Mbande) nem 0

estado de Kassanje, que
mantiveram uma certa con
tinuidade desde meados do
seculo dezassete ate mea
dos do seculo dezanove e
cuja lingua dominante foi 0
Kimbundu, eram na origem
"etnicamente" homoqerie
os. Alern das poputacoe s
do antigo Ndongo que se
deslocaram para fugir ao
trafico de escravos, e dos
imigrantes Imbangala (de
origem Lunda) racern-che
gados, havia antigos tribu
tarros do Rei do Kongo e
outros grupos menores.

A expr es sao "mosaico
etnico", para caracterizar
Angola, talvez seja sugesti
va na actualidade, mas e
impropria do ponto de vista
histcrtoo. Num mosaico, 0

desenho final obtem-se por
[ust.apoaicao de muitas
pec;:azinhas, rigidamente
arrumadas umas ao lado das
outras. Nao e esse 0 caso.
Para quem goste de irna
gens concretas, a nossa rea
lidade seria melhor exempli
ficada com a traditional arte
de fazer esteiras e cestos e
as suas mtiltiplas formas de
enrolar, entrancar ou entre
lacar as fibras vegetais.
Para "desenhar" a Angola

de hoje, cruzaram-se ao Ion
go da His tor ia diferentes
grupos humanos, numa
Int.e rp en etr acao tao rica
que, mesmo quando 0

padr ao parece uniforme,
basta espreitar do avesso ou
observar com mais atencao
para encontrar a presenya
de outros elementos.
Numa linguagem menos

fantasista diriamos que, ain
da quando seja possivel tra
car as fronteiras existentes
entre grupos e subgrupos
etnicos, elas nao sao fixas e
imutaveis: antes traduzem
um processo historico prodi
go em contactos e em movi
mentos de populacoes. 0
isolamento das comunida
des foi a excepcao e nao a
regra. Cada grupo actual
mente ident lficavef como
uma unidade, grande ou
pequeno, mergulha as suas

Um "mosaico etoi
co.. que niio e mosai
co

Maria da Conceic;ao Neto

A proposito das fronteiras etnicas
em Angola
ou 0 impossfvel regresso ao passado



Plarjfica"s-:> das NegoClac;:ocsa 25 de
FevereJIo de 1993. com vista a acelerar
o relancamento do CODESA. 0 ANC
partlcipare. em dlscussoes com uma
grande gama dos partldos politicos pa
ra a1eanyar este objectivo.
o CRN ressalta a rmportante mterh

guy<'loeni.Jc 0 pacota negoClal e 0 pro·
cesso de 10ngo a1cance para a reestru
turacao dos 6rgaos govemativos. judici
rus e do funClomllismo, dUIante 0 perio
do de translc;:iio. a flID de os levar a
adaptar-se a uma ordem politica nao
raClal e democlallca.

Na prossecuc;:ao deste objectivo. 0
ANC c:onvocara urna confer~cia ampla
soble a loconstruc;:ao e a estratllgia, an
tesde hns de Junho de 1993
o CEN notou com grande preoeupa-

9ao a sltuec;:!!oactual em Angola. E evi
dent.e que a retomada da guerra e urna
conscquOncla dlfecta da recusa do Dr.
Jonas Saviffibl em aceltar 0 veredicto
clOltoral do Povo angolano. 0 envolvl
mento do Govemo suI-africano no eon
tinuado abastecrmento e outros apOlOS
log1sncos 1'1 UNITA I.alnbem ahmentou
ocon1hto
o CEN IOcordou a nossa divida para

com 0 Povo angolano e 0 seu Govemo
pOT anos de soiIdanedade para com a
luta da Afnca do Sui. com grandes cus·
tos para 0 seu pals 0 para eles pr6prios.
Em consequllncla, 0 eneontro resolveu
lanyar uma eampanha naelonal de soli·
danedade e apolo a Angola. incluindo
COmiCIOS e outras marufestac;:6es
o CEN dJsCUtlU e aprovou urn ex

tenso relat6rio da Comissao das
ElelyOOs e deu lnStruC(ies a todos os nf·
veis da nossa orgamzac;:aopara que ua·
balhem em conJunto nesta eampanha
que ua ser empreenctida sob 0 lema •A
Hora EllAgora' ('Now IS the Time' -
'Ke Nako Sekun]aio· - 'Nou is die
Tyd') (...) l1Tadu<;aonaoobC1.8))

(l0 CEN adoptou uma recoroenda
,.:ao para reestruturar 0 Depart.amemo
de Organiza~ilo cern viSta a redmami
zar 0 ANC 80s n1veis nacional. regional
e de b<lse. na sua proparayao para a
campanha des elolC;:oosgP.rB1S em que
se empenhara no decurso de 1993.
o encontro r!t.~cutiu longarnente urn

re]a16no e rccomendac;:Oesda ComissBo
de Negoclaeoes. Numa resoluyao sobre
es negociac;:Oes.0 CEN ;c(;omer:dou ao
ANC urn programa abrangeme de re
construc;:ao e desenvolvimento. a reaJi
zar-se pareleJamente i'lllilnSlI;;aopara a
ciemocraCla
o CEN reconheceu quo, no mteresse

cia paz. da estnbili<.ladc e da reconstru
Cao sera necessano urn governo de UIl!
dade naclonal de dlllBc;:Aolunitada. que
aprovelte os talcntos dUllliJ vasta gama
representallva de Sul·Afncanos.
o encontro r8ssaltou a reJei,.:ao da

proposta do Partido Naclonal duma par
tllha de poderes. tanto permanente
(fJar.to por um pedodo dete!:mnado
2mbora ahrmando a necessldade da
abrangencia, 0 CEN subhnhou que ela
nao deveria preJudicar a capacidade
para que um tal Governo de Unidade
Nacional funcionasse com efecuvidade
no processo de reesuuLUrac;:Ao
oCEN aIumou que a compOSlyao e 0

mandato dum Governo de UOldade
NaClonal nao provt'!mdum acordo esta
belecldo entre part~8 pol1licas. reuru
des em salas Chel8.Sde furno. Eles serao
o resultado das prefer6ncl8.Sdo eleitors
do sul-afuC8Do. expressas nes prtmei
ras elel¢e!; c!emocraucas 0 A.~C de
clara 0 seu comprorrusso em reiayao a
urn govemo compostO par todas as par
tes eleltas pala a assemblela COflStItU
mte, desde que otmjam um lmuar mlm·
mo de 5% dos assentos na Assembleia.
o CEN apoia a reailzac;:iio da

ConferenCla Multlpa[tldaria para a

DECLARACAo DE IMPRENSA DO ANC
NO FINAL DE REUNIAo DO COMITE
EXECUTIVO NACIONAL (CEN)
~peleger.g ~nt.r s, ..>.16-18 de Fevereirc de 1993

(CltadO no Southscanl

amda que indirectarnente e de mo
do ilegal. atraves de pessoas indi
viduais alirnentando a guerra
em Angola'. diz a noticia,
A reuniao de emergencia do

Governo foi convocada depois de
uma intormacao da imprensa se
gundo a qual avtoes de carga
Antonov enviavam regularrnente
lotes oncobertos de alimentacao e
armas para paises de Africa, a par
ill durn aeroporto de Mmabatho no
bantus tao de Bophuthatswana.
Urna fonte da aviacao Civil disse
aos jornalistas que 0 aeroporto era
uma cobertura uul para missoes
c1andesunas para fora do pais. Ja
tlnha sido unlizado anteriormente
para envier armas para a Croacia,
durante 0 conflito da JugosJavia.
'Fontes oficiais estiio agora pre

ocupadas por a Africa do Sui ter
podido fazerAngola recuar da bel
ra do abismo em que se encontra
actuaJrnente, tendo bastado para
tal ter sido urn pouco mais activa
na sua reaccao as acusacoes, feitas
no estrangeuo. de que estava a
apoiar a Unita', dIZ a nottcia do
Pretoria News.

No Pretona News. jomal sul-atn
cano independente e de grande
circulacao. foi publicada urna noti
cia sobre urn eneontro confidenci
al, reahzado em 5 de Marco de
1993. convocado pelo departamen
to sul-atncano dos neg6cios es
tranqeiros e em que estavam pre
sentes membros do Service
Nacional de Intelig€lncia, do
Exercito, da Forca Asrea e do
Departamento de Aviacao Civil
As fontes dos Neqoctos

Estrangeiros estAo citadas como
tendo dito que era agora mais do
que provAvelque os carregamen
tos encobertos de alimentacao,
medicarnentos. combustivel e ar
mas para a Uruta consegwam sair
do pais com uma relatIva facIlida
de.
Funcionanos que se encontra

yam nesse encontro de emerg~n
cia expnmuam 0 ponto de vista
que uma reaccao responsavel per
pane do Governo. 0 ana passado,
podena ter evnado a escalada da
guerra em Angola
'Houve urn alarrne not6no na

reumao quando ficou claropara to
dos que parecia cada vezmais pro
vavel que a Africado Sul estava -

Encontro confidencial
reconhece interveneao

ABIUL DE 1993

QwmdoD.MaJgareth Anstee pas-.a acumular as fun90es que tinba. com as de co-
0IdeD8dmacia asaist6Dcia hUJD8Dit6ria dos organism08 cia OW, istosignjfica ...
....que j6 hitaopouco a fazer peIa paz e peJo dialogo que sa imp6ecomomaiaurgente
crlar 0 embriIo deuma opera9io futura do tipo "Restaurar a ~. somali?

(Tradu~o nio oficiall14. Decide continuar a examinar a quest<io.

Reaflrmando as suas resolucces 696 (1991) de 30 de Maio de 1991. 747 (1992) de 24 de
Marco de 1992. 785 (1992) de 30 de Outubro de 1992. 793 (1992) de 30 de Novembro de 1992 e 804
(1993) de 29 de Janeiro de 1992.

Profundamente pelturbado pelos combates massivos que eolodiram recentemente em nu
merosas partes de Angola, pelo grande nlimero de feridos e pelas muito pesadas perdas em vidas
humanas que dai resultaram, assim como pela nova deterioracao duma situayao politica e militar
js perigosa, coisas essas que fazem correr 0 risco do pais ficar de novo mergulhado na guerra civil.

ProfUDdamento preocupado pelas violacoes persistentes das principais disposicoes dos
"Acordos de paz para Angola" por parte da UNITA.

Preocupado, para al6m disllO, pelas informacoes segundo as quais continuam a afluir tro
pas de apoio e material militar, em violac;:aoaos "Aoordos de Paz".

Notando com uma particular preocupacao que um drama humanitario de vast as proporcoes
se desenrola em Angola e que e portanto necessario um aumento da ajuda internacional.

LamentaDdo profuDdamente que a segunda reuniao entre a delega~o do Govemo angola
no e a UNITA, que deveria ter tide lugar a 26 de Fevereiro de 1993 em Addis-Abeba sob os auspi
ClOSda Organizayao das Nagoes Unidas, nao tenha tido lugar, e isso devido ao facto de a UN1TA
nBo ter cumprido com 0 engajamento que havia tomado de enviar uma deleg~o a Addis-Abeba.

NotaDdo com sat1sfa~o que 0 Govemo angolano se mostrou inteiramente disposto a parti
cipar na reuniao de Addis-Abeba.

Reaflnnando que se engajou a preservar a unidade e a integridade territorial de Angola.
Acolhendo com satlsfa~Ao e apolando os esforcos que 0 Secre ta rio Geral e a

Representante especial desenvolvem com vista a resolucao da crise actual pela via negocial.
1 Condena vivamente as violacoes persistentes as principals disposicoes dos ~Acordos de

Paz" ~or parte da UNITA e em particular a sua obstinacao em rejeitar os resultados das eleig6es
que tiveram lugar a 29 e 30 de Setembro de 1992 certificadas pela Representante do Secretario
Geral como tendo side no gerallivres e justas, a sua recusa em se associar as instituicdes politicas
estabelecidas na base deste escrutinio, a sua recusa em estabelecer neqoeiacoes construtivas
com 0 Govemo angolano, a sua retirada das novas forcas armadas angolanas, a sua ocupacao pela
torca de capitais e de municipios provinciais, e a retomada das hostilidades;

2. Eldge que a UNITA aceite sem reservas os resultados das eleicoes democraticas de 1992 e
se conforme estritamente aos "Acordos de Paz"; e eBige, al6m disso. que as duas partes. em par
ticular a UNITA, comprovem, 0 mais tardar ate 30 de Marr;:ode 1993, que progressos reais foram
empreendidos na via da aplicacao dos "Acordos de Paz" .

3. Exlge firmemente um cessar-fogo imediato no conjunto do pais e edge, para al6m
dl.. o, que seja retomado imediatamente e sem condicoes previas um dialogo continuo e constru
tivo, sob os auspicios da Organizagao das Nac;:5esUnidas. a tim de se poder estabelecer um calen
dario preciso para 0 terrnino da aplica~o dos •Acordos de Paz":

4. Reaflrma que considerara responsavel qualquer parte que recusar tomar parte num tal di-
8.logo,comprometendo assim 0 conjunto do processo. e que encara a possibilidade de tomar todas
as medidas apropriadas, previstas pela Carta das Nag5es Unidas. para fazer progredir a aplicacao
dos "Acordos de Paz";

5. Condena energicamente os ataques verbais e fisicos dirigidos contra a Representarlte
especial do Secretano Geral e contra 0 pessoal da UNAVEM ITque se encontra em Angola. e exl·
ge que estes ataques cassem imediatamente e que 0 Govemo angolano e a UNITA tomem todas
as medidas requeridas para garantir a sua segurancya;

6. Condena 0 rapto de um observador militar da UNAVEM n em Cahinda, a 23 de Fevereiro
de 1993 e edge que seja libertado sao e salvo, sem condic;:oese sem demora;

7. Apoia firmemente os esfor~os que 0 Secretario Geral e a sua Representante especial con
tinuam a desenvolver para que seJa retomado 0 processo de paz e para permitiI a UNAVEM n
cumpru um mandato que foi chamada a execer em condic;:c3esextremamente dificeis;

8. Convida 0 Secretario Geral a tentar organizar uma reuniao, ao mais elevado Divel possi
vel, entre 0 Govemo angolano e a UNITA, a tim que possa ser assegurada a aplicayao irltegral dos
"Acordos de Paz", reuni8.o essa que teria lugar suficientemente antes da data de 30 de Abril de
1993 e que examinaria igualmente 0 futuro papel que a Organiza~o das Nayoes Unidas poderia
desempenhar em Angola, e encoraJa as partes a que reajam positivamente:

9. Roga ao Secretano Geral, enquanto nao estiver pronto 0 relat6rio mencionado no paragra
fo 16 da resoluc;:ao804 (1993), que lhe apresente, no mais curto prazo possivel, um relat6rio provi
s6rio sobre os esforc;:osdesenvolvidos com vista a uma retomada das conversac;:oes em Angola, a
todos os niveis apropriadas;

10. Pede a todos os Estados membros. aos organismos das Nac;:oesUnidas e as organizac;:oes
niio-govemamentais que concedam uma assistencia humanitana a Angola e coueaumentem a as
sistencia que ja lhe prestam, e encoraja a Representante especial do Secretario Geral a coordenar
a ajuda humanitaria destinada a popula~o civil necessitada, utilizando os recursos de que dispc3e;

11. Pede en.c:arecid.8JDenteas duas partes para que se conformem estritamente as regras
aplicaveis do direito irltemacional humamtario, nomeadamente 0 de assegurar 0 acesso sem en
traves da ajuda humanitaria a popula~o civil necessitada;

12. Exorta uma vez mals todos os Estados membros a concederem ao Govemo angolano
uma assistencia econ6mica, material e tecnica para a reconstruc;:ao e 0 desenvolvimento do pais;

13. Espera com interesse 0 relat6rio do Secretano Geral, menClonado no paragrafo 16 da re-
8oluc;:ao804 (1993) sobre a situac;:ao em Angola, assim como 8S suas recomendayc3es acerca dum
mais amplo papel que a Organiza~ao das Nayc3esUnidas podena desempenhar no processo de
paz;

o Conselhode Seguran~:

Resolucao n." 811 (1993)
adoptado pelo Conselho de Seguran~a
na sua 3182.° Sessao de 12 de Mar~o de 1993
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Vit6rio Antonio, de 17
anos, entretem-se a matar
o tempo, sentado a sorn
bra de uma arvore, com
um "game" nas maos. E a
imagem do desalento que
qualquer de nos tera de
quem procura nao pensar
na familia que the ficou no
Huambo. E a ideia que
qualquer de nos fara do

NEM so DE PAO ...

Um alerta que fazenlos.
Ao Senhor Primeiro
Ministro que, como parte
de nos. t.amb ern a do
Huambo. Que, como a
totalidade de nos, perdeu
nesta guerra est up id a
farniliares e amigos. Que,
como todo e qualquer de
nos, a responsavel pelo
descredito em que 0 nos
so Pais est a a cair aos
olhos de quem. internaci
onalmente nos vern auxili
ando ...
E precise que imediata

mente se crie qualquer
tipo de instituicao expedi
ta que vigie, que dura
mente puna, que sem
grandes burocracias seja
rapida e eficiente.
Pens amos que maior cri

me e este: dos que enri
quecem a custa da fome,
da miseria e do desvali
mento daqueles de quem
se dizem irmaos, do que 0

dos outros que nos com
batem e massacram por
que nos julgam seus ini
migos.

dena, no acampamento, a
ajuda aos deslocados.
Oueixa-se, as vezes, da

imp acte ncta destes na
hora de receber os ali
mentos, mas compreende
que assim seja. 0 que
verdadeiramente a indig
na, a 0 caso daqueles que
"quando deviam ajudar
nos, ainda nos vern tirar 0
pouco que temos" ... fami
lias que, com expedien
tes, procuram multipticar
o seu abastecimento e
alguns individuos que se
apresentam como deslo
cados, quando afinal ja
residem em Luanda ha
bast ante tempo.
E 0 oportunismo de

quem se afez ja ao salve
se-quem-puder das cida
des grandes. E a atencao
e a vigilancia que se tern
de redobrar para que
enganos destes nao
sejam possiveis. Nao so
por parte daqueles que,
desonestamente, tentam
receber mais do que lhes
deveria caber, mas tam
bam, dos desvios que sao
praticados antes das aju
das chegarem a quem
delas necessita.
Fonte por nos contacta

da diz-nos que 0 proble
ma a de tal maneira grave
que os organismos inter
nacionais de ajuda come
cam a sentir-se cansados
de tanto beneficiar quem
nao precisa, em troca da
fome dos que necessitam.

Ser6 que em Angola _ YaI ......... que ...... COlIS

tnIidOII 011 "casteloe dOlIde.loc:adoe· - e, tahez (7)
destltuJr depots os _ua nspo ... .,.. - oa vao-..
tomar imecUata e aDtecipadamente meclId .. paI'&
que en. d8IIVIos nAo ""'''''m a tel' lugarl

UC •.. ) Os Tuaregu .. do MaU sabam que em perfodo
de .eca a. aludas allmentare. conem 0 risco de
nUDC&Ib_ chegarem lui mA08 ... EmoRnuD aOli vIst
taDtft de Bamako 08 "caatelos da secau, coDStnd
dOlI por ~ (hoje cIeRItWdos), ~ aOli d__
vIoa da aluclachegada em 1974.11

(Ia -D6lDOC1'&tie pour l'Afrique- de ..... DaIDoIlt)

Uma das poucas pesso
as que teve a "sorte" de
conseguir um lugar de
aviao, foi Conceicao Neto.
Sorte que the traz 0 sofri
mento de nao saber do
marido e dos filhos que
ficaram na pista do

A CANDONGA DA FOME

maqoas esta
gente tem muitas.
Lembram que em
Novembro/Dezembro,
centenas de populares
acorriam ao aeroporto
"Albano Machado" ten
tando desesperadamente
fuqir do inferno que ja se
adivinhava, embora nin
guam imaginasse a vio
Ie nci a que haveria de
acontecer: Os sul-afrtca
nos a que fizeram esta
guerra ficar assim.
Chegavam a matar com
baionetas grupos de pes
soas que se abrigavam
nas escadas dos pred i
os ..."

Nem s6 de pao vi
Gomes, um empresano
que perdeu pela segunda
vez (a primeira em 1975)
todos os seus haveres.
,A gente ainda as vezes

se lamenta, mas quando
comparamos a nossa des
gra<;acom a da gente que
chega a Benguela, temos
de nos calar e pedir por
eles. Pese embora a nossa
rniseria, quase nos senti
mos privilegiados pela
sorte ..."
E ilustra com uma histo

ria, daquelas tantas que
por ali se ouvem: a da
Victoria Clara Vicornbo
que, com treze anos, se
meteu a caminho com 0

irmao de urn ana as cos
tas, sem saber dos pais
ou de outros familiares,
andou as centenas de qui
lometros que a separa
vam da salvacao, atraves
sou 0 rio Catumbela agar
rada a corda que a tropa
Ihe estendeu e chegou ...
"Como a que uma crianca
tern forca, tem coragem
para tanto? Se fosse na
Europa, ou na America.
davam-Ihe urn pr emio ,
erguiam-lbe uma estatua:
aqui, esperamos que
tenha conseguido 0 seu
pedaco de pao ' .
Emanuel Gomes a, como

os outros, gente de trato
facil. Gente do planalto,
de porta sempre aberta
para os amigos e coracao
sempre pronto para aju
dar qualquer dificuldade
Por isso, como nos diz,
"estamos a organizar-nos
para ver se a comunidade
(do Huambo em Luanda)
funciona, ate para esque
cermos as nossas maqo
as".

II

o que mais impressiona
neste acampamento,
onde ninquem, aparente
mente, tern nada para
dar, a a solidariedade.
Transformado num dos
pontos de encontro dos
deslocados do Huambo, a
preocupacao de todas as
conversas a a sttu aca o
daqueles que, a pouco e
pouco, VaGchegando a
Benguela, "muito debili
tados, sem sequer terem
bacias para escaldar os
pas inchados e arranha
dos de tanta carninhada" ,
como nos diz Emanuel

PONTO DE ENCONTRO

A familia de Gerson
esta instalada numa anti
ga creche por detras da
escola da Anangola. Um
pequeno acampamento
de pouco mais de dez
familias que se procuram
adaptar, nao so a vida de
Luanda, como as condico
es de sub sis tencia que
nunca imaqmaram vir a
ter urn dia: cinco quilos de
arroz, de acucar, de fari
nha, dois titros de oleo e
seis latas de conservas de
peixe por rnes.

Gerson Varela tem dez
anos. Nao a propriamente
uma destas criancas a
quem a guerra obrigou a
andar centenas de quilo
metros sob 0 medo das
emboscadas e as certezas
da fome e da sede.
Gerson Varela esta em

Luanda desde Dezembro,
na companhia dos pais e
quatro irrnaos. Acabaram
por ficar, ja que as espe
ran<;as de regresso se
foram, a pouco e pouco,
tornando menos proxi
mas.

--.~



o Apelo datado de 5 de
Dezembro de 1992 dos Docentes e
Investigadores da Universidade
Agostinho Neto, que deu origem a
um abaixo assinado subscrito por
333 intelectuais angolanos (ver ul
nmo numero do 'JANGO'), tern es
tado a ter uma larga repercussao
em diversos circulos internacio
nais, nomeadamente em meios
univsrsitarios de vanes Paises.
Entre essas manifestacoes de re

pudic e solidariedade em relayao a
violsncia que tern atingido a inte
lectualidade angolana. destacamos
urn abaixo assinado que correu em
Uruversidades e centros cientificos
e artisticos da Belgica, colhendo
140 assinaturas, entre as quais as
dos presnpiados Professores PIerre
de Maret, Pierre Mertens, Marie
LOUIse Bastin, Pierre Salmon,
Paulette Pierson-Mathy, Jean
Salmon, Eric David~ Willem
Bossier, Jacques Nagel e outros,
Da Faculdade de Direito da

Universidade de Hong Kong, foi re
cebida uma tocante mensagem de
solidariedade do Professor Yash
Ghai.
De igual modo, 0 Apelo mereceu

a seguinte referencia no recente
relatorio sobre os Direitos do
Homem em Angola, do
Departamento de Estado norte
americana: 'Um gropo de mais de
300 intelectuais angolanos, Incluin
do diversos professores universita
nos, afumou que a UNITAtambem
fora responsavsl pelos assassinatos
de quatro intelectuais angoianos
brancos com estreitas liga90es
com 0 MPLA.entre eles 0 connect
do Dr. David Bernardino. TodaVia,
ate hoje, nsnhum suspeito foi pre
so em relacao com estes cases'
(S1O).
Tambem 0 Cardeal Alexandre do

Nascimento reagiu ao Apelo,mani
festando. em carta diriqida aos
seus subscritores. a sua grande
preocupacao •com os aetos de vio
lencia que tern ceifado tantas vi
das'

Apelo
dos intelectuais

angolanos

A situa~oo funciona, 00 que parece, assim e deste modo: 0 deslocado recebe a "rocco" a que
tero direilo e, logo ali, 0 encarregado desso mesma distribuit;oo (Assuntos Sociais, sera? Dizem
nos que tornbern 0 Comercio, perque?) aviso que, lois e lois produtos que deveriom ir pora tal e
101 provincia (e a guerra justifica tudo, agora como antigomente) podem se vendidos a quem, no
turalmente, tenha dinheiro pora isso.
Noo estoro em cousa sober, se os prec;:osserdo ou noo especulativos. Mesmo que 0 ndo se

jam ...
a) 0 Estado, otroves de hmcionorios seus, estero habilitado per lei a fazer vendas a retalho,

ainda que a deslocodos?
b) Se, per confiqencics do guerra, os bens (noo imediatamente peredveis) sao desviodos do

provincia a que se ndo pode ocudir, para deslocodos irnediotomente mais pr6ximos e carentes,
serdo para ser vendidos 005 mesmos, au pora suplementar a dieta olimentor de coda um?
0) E como vender e a que preco, se os produtos sao de oferta e ndo tem uma bose de custa que

permita achar 0 preco de venda? E como orrecadar os dinheiros e faze-los entrar legalmente nos
cofres do Estado para serem no futuro reutilizados? E que mecanismos de controlo existem, para
evilar que olgum hmcionorio menos honesto, entregando uma porte, acabe per ficar com outra?
Quando e are quando andaremos n6s nesta duvido, sem sober se anunciando 0 erro, ndo esta

remos a encobrir 0 roube, se 00 folormos do roube noo estoremos, injustomente (per desconheci
mento e falta de informa<;oo)a valorar 0 que e, no final, uma tentativa de boo vontade para me
Ihorar situat;Oes?
A dirnensdo deste problema porece ser tao grande que jo ndo e s6 Angola que fala, mas 0

mundo que fola de Angola. Tolvez jo se tenha ultrapossodo 0 tempo de um ou outro Ministerio fo
zer um inquerito poro se entrar no necessidade do Assembleia do Republica mondor, ela proprio,
inquirir.
Para que todos saibam e [relconhecorn que pede ter hovido erro de boo vontade, ou tao s6,

mujimbe par Faltode informa~oo, mas roube, noo. Roube jomois.

Boa vontade ou roubo?

Repoltagem:Rafael iluques

Texto: Tito Mende.

ria.
Nem a instabilidade obri
gada de cada urn se nao
trans forme, pela necessi
dade, no "esquema" e no
fazer pela vida que nao
beneficia nem dignifica
ninquem.

ocupacao que, infelizmen
te, temos.
Gente do Huambo e gen
te de trabalho e sabe que
a caridade cansa, a cari
dade adormece sempre e
quando, passado 0 pri
meiro choque de horror, a
primeira emocao de soli
dariedade, a vida entra no
comum da sua rotina dia-

a ver com gastos do orca
mento, com producao do
possivel em tempo de
guerra, com 0 fazer do
melhor em epoca de difi
culdades ... mas que, sem
descurar 0 pouco pao que
se da, se empenhem em
aproveitar - em projec
tos uteis, concretos e re
ais - os homens sem
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desanimo de urn desloca
do que, tendo perdido tu
do quanto lhe era mais
querido, se queda sem
norte e vontade, sem ou
tro sentido de vida que
nao seja nao pensar para
tentar esquecer.
Por ern , gente afeita ao
trabalho, os homens do
planalto nao se sentem
satisfeitos com esta inac
tividade. "E precise -
diz-nos urn funciorrario
publico que os
Minist erios se reorgani
zem de modo a absorver
nos, nao s6 pelos venci
mentos que nos pagam,
mas tambem, pelo traba
lho que nao temos.
Sentimo-nos inut ets. A
gente quer fazer alguma
coisa. Ha cr iancas que
nao tem aulas e professo
res deslocados que nao
tern alunos. Glhe a
Faculdade de Ciencias
Agranas: temos os profes
sores, temos os alunos
(alguns ate, finalistas)
mas ntnquern tern au
las..."
Ser deslocado e, na verda
de, urn pouco mais do que .
estar organizado para re
ceber 0 minima de ajuda
para a sua sobrevivencia.
Temos de os considerar
como urn potencial de tra
balho, de capacidade real
e nao s6 como bocas que
se satisfazem com 0 pao
nosso de cada dia.
Para 113.de onde durmam e
do que comam, do que es
perem e aguardem, esta
gente precisa de trabalho.
Porque a espera de re
gresso pode ser longa de
meses e a tentacao de fi
car, bus cando qualquer
emprego fora da sua co
munidade, maior que a
vontade de voltar urn dia.
Nao basta 0 pao. E neces
sario 0 trabalho. Nao ser
vern lagrimas condoidas,
e urgente a ocupacao.
Nem tao s6 0 vencimento
que uns tern, mas a utili
dade e 0 labor que todos
devem ter.
Que os Ministerios prepa
rem um programa de
emergencia que nada tern

~e 0 deslocado
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o jorna

registado maior actividade militar nas
cidades, possa fazer pensar que ainda se
tenha feito alguma coisa, naqueles casos
em que se estava mais virado para a
subsistencia.
JANGO - E que aconteceu com os

grandes project os, os que poderiam ter
algum impacr:o na produyiio alimentar e
portanto no abastecimento dos merca
dos?
F. P. - Que eu saiba, praticamente

paralisaram todos. Sao projectos que
dependem muito de contributos exter
nos, nao so extemos a comunidade mas
em grande medida externos ao pais e
isto, como e evidente, ficou seriamente
prejudicado com a situayao que se viveu
em Setembro-Outubro do ana passado.
Em Angola, mesmo em 1992, estAvamos
ainda muito longe de uma auto-suficien
cia em sementes. Era sempre necesscirio
importar sementes em grande quantida
de. Houve realmente urna certa importa
¢o de sementes, nao s6 atraves das ins
tituic;:6es oficiais mas tambem dos pro
jectos apoiados por orqaniaacoes nao
governamentais de viuias origens e para
varias regiCes do pais. A simples leitura
dos jornais de Setembro-Outubro, faz
logo pensar que grande parte destes
meios nao chegou as maos dos campo
neses.
JANGO - Alguns exemplos coticte

tos?
F. P. - No caso do Planalto Central, a

instabilidade do mes de Outubro impe
diu a distribuic;:ao atempada de grande
parte dos meios. Na provincia da Hulla,
o projecto da extensiio rural que estava
em curso foi suspenso naquela altura.
Em Malange n6s temos conhecimento
de um prajecto de apoio ao desenvolvi
mento agricola, financiado pelo FlDA -
Fundo Internacional de Apoio ao
Desenvolvimento Agricola - que deve·
ria ser iniciado nessa altura e que foi
suspenso. E outros mais. No caso con
creto da ADRA, n6s apoiavamos popula
yoes deslocadas, apoiavamos 0 assenta
mento de desmobilizados em trlls pro
vincias e, quando tudo estava preparado
para iniciar as actividades no mes de
Outubro, surgiu a crise; a partir dai
esses desmobilizados e essas populayo
es deslocadas voltaram Ii situa¢o ante
rior, e logicamente, niio iniciaram a sua
actividade de produyao agrioola. Deduzo
que noutros casos tenha acontecido
exactamente 0 mesmo. Nao tenho
conhecimento de nenhuma regiao onde
se tenha desenvolvido uma actividade
normal. Como neste momenta 0 Governo
perdeu 0 contralo duma grande quanti-

tantes no dominic da previsao de crises
climaocas e suas consequAncias?
F. P. - Havia uma rede de informacao

que havia side montada atraves de um
projecto financiado pela FAO e pelo
Ministerio da Agricultura, que hoje pra
ticamente esta desfeita. Era u.m progra
ma que funcionava bern, atraves da ins
talayao da Unidade Nacional de Alerta
Rapido, a qual permitia js. prever, com
uma certa antecedencia, as disponibili
dades alimentares do pals. Mas esta
actividade era muito baseada na infer
macao oriunda de uma serie de postos
meteorol6gicos (se nilo estou em erro js.
abrangia treze provincias) e hoje nos
sabemos que a maior parte deixou de
informar e possivelmente os postos
meteorol6gicos estarao desactivados ou
mesmo destruidos. Dai que as informa
c;:6esque nos chegam tenham de ser tra
tadas com as necessarias reservas. Hoje
nilo temos informacoes seguras.
JANGO - Com esta guerra atingindo

todes as regioes do pais, nao foi s6 ao
mvel das informa¢es que houve urn mo
do retrocesso. 0 que e que sa passa com
os projectos ligados ao desenvolvimento
turel?
F. P. - E dificil dar um ponto da situa

yao dos projectos que existem (ou que
existiam) no meio rural, pois nao dispo
nho de Informacao exaustiva. Mas pode
mos deduzi-lo por aquilo que se passa
com a ADRA e pelo conhecimento que
n6s temos de outras situacoes. Logo a
seguir aos Acordos de Bicesse tentaram
implementar-se alguns projectos (uns js.
identificados anteriormente, outros iden
tUicados nessa altura), fazendo pensar a
curto prazo numa reanimacao da activi
dade agricola, principalmente na area
alimentar. As perspectivas para 0 ano
agricola 92/93, se nao se podiam dizer
risonhas, eram muito melhores que as
dos anos anteriores, pois que estavam
removidos uma serie de obstaculos. Isso
permitia a partida a realizayao de
sementeiras de uma forma quase nor
mal.
JANGO - Mas 0 periodo de Setembro

era para isso urn periodo fundamental._ ..
F. P. - Exactarnente. Primeiro, 0 mes

de Setembro, que era um mes funda
mental para a preparayao de terras, foi
urn mes em que muito pouco se traba
lhou p~r causa da perspectiva das elei
yoes. Depois, logo em seguida, em
Outubro, da-se a crise, exactarnente na
altura em que se deveriam fazer as
sementeiras. Portanto, as sementeiras
ou js. nao foram realizadas ou as suas
areas foram bastante reduzidas porque
nao tinham side distribuidos duma for
ma atempada os inputs (sementes, adu
bos, meios de trabalho ...) e porque nao
havia mesmo a tal disponibilidade da
parte dos camponeses para semear. Se
bem que 0 facto de, nessa altura, se ter

essa subida foi de mais de 30%. E a ten
dencia parece ser para piorar e nao para
melhorar.
JANGO - Angola chegou deiinitive

mente a uma situaqiio em que a rinica
forma de alimentar as populaqoes e race
ber ajuda enerna?
F. P. - E doloroso reconhecer isso,

mas eu pense que sim. Um factor que
este ana vem ainda agravar mais esta
situa¢o eo problema da seca. Nos fins
de 92 pensava-se que a seca atingiria
apenas as areas do sul e talvez do litoral
centro-suI; mas tudo mdica que atinge ja
outras regioes do pais. Por exemplo,
temos noticias de que a situayiio da seca
na regiao de Malanje e grave; em
Malanje a populaqao, neste momento,
para se alimentar, recorre a mandioca,
OlljocicIo nao esta completo, mas que e
forc;:oso ser utilizada p~r causa das
carencias da grande quantidade de
popula¢o agora deslocada e habitando
em Malanje e na sua periferia; isso faz
prever que a curto prazo a situa¢o sera
ainda muito mais dificil.
JANGO - 0 desenvolvimento da agri

cultura exige tambem invescigaqao e
capacidade de previsao. E verda de que
Angola tinlla dado alguns passos impor-

•

AADRA, uma orgaDlza~o nAo
goverDamental angolana, com
dot. aDO. de acUvldad•. Temtra
balho Ie reallzado em Malanle,
Huambo e Huila, com prolecto.
prtoritarlamente dlrlgldo •••
popula~. de.locadas • de.mo
bIllzados. AADRApnteDde aao
c:lar 0 trabalho de ternmo ao tra
balbo de an611.e te6r1ca e de
refledo sobre a soc:lecladeango
lana; por a..o tem promovldo
encontro. e .emha6rlo., abrlndo
811p8~ de debatede Idetas.

JANGO - Mesmo com recurso ao
trenspoite por via wea?
F. P. - Os precos desse transports em

qualquer parte do mundo sao muito ele
vados. Aqui em Angola, neste momento,
os valores solicitados sao astron6micos e
estou em crer que para provincias com
mais carencias, como as provincias do
Leste do pais ou as do centro-sul, mas
principalmente as do Leste, haveIl~
grandes dificuldades em fazer chegar
essa ajuda. Acresce-se 0 facto de grande
parte dos aeroportos terem as suas pis
tas inoperantes e, por outro lado, haver
um grande risco na movimentac;:ao de

ReunlAo em MaIO de 1991, proximo do Lubango. aquando do DI8gtI6stlco das Associaeees de Campeneses.

avioes nas cercanias desses aeroportos,
porque essas areas sao normalmente
alvo de luta pelo controlo desses mes
mos aeroportos ...
JANGO - E quanto a importa~o de

alimantos?
F. P. - A importacao de alimentos,

devido a falta de dinheiro, esta muito
mal. Ouer dizer que a Situay80 e mesmo
grave, muito grave. Nas cidades a situ a
y80 alimentar s. agravada, como e evi
dente, pela eztraordinaria explosao dos
precos. Qualquer dona de casa tem a
perfeita noyao da subida disparatada
dos precos: tambem os estudos realiza
dos nos Ultimos meses permitem conclu
ir que a subida de precos e realmente
assustadora, S6 no mes de Novembro,
por exemplo, os precos subiram 48%, em
media; dados de Janeiro revelam que

JANGO - Este ano quase dois teTQOS
da populayoaoangoJana viverao situa¢es
de fome, dependendo de ajuda externa
imediata. Esta afirmayoiio e e.xagerada,
Fernando Pacbeco?
F. P. - Nao creio. Neste momenta nao

tenho conhecimento que existam ajudas
alimentares suficientes para satisfazer
as necessidades; fala-se dum defice de
cerca de 700.000 toneladas de alimentos
quando. ha cerca de tres ou quatro
meses, se falava duma necessidade de
pouco mais de 300, ou muito perto de
400.000 toneladas de alimentos. 0 que
quer dizer que neste momento as neces
sidades duplicaram. lsto, aliado ao facto
de nao haver circulacao e, portanto, nao
ser facil fazer chegar esta ajuda a quem
a necessita, faz pensar que a situacao
sera mesmo catastrofica.

Entrevista com Fernando Pacheco, Engenheiro aqronomo, professor na Faculdade de

••• paIIA unica perspectiva e



o slmbolo cia ADRA e um Humbi-humbi.
tipo de cegonha migrante que aparece no
PJanalto Central. representando para 0 pavo
uma ave que voa aJtoem busca de novos
valores. em contraposi~ com outras que sa
ficam anastando peIo chao.

metodologias de participayao e de auto
gestao da parte das comunidades, que
visam exactamente dotar as populacdes
de mecanismos que lhes reforcem a sua
autonomia, a sua capacidade de resolver
elas pr6prias situayoes deste tipo; e
temos conhecimento - embora n6s nao
estejamos neste momento em
Caluquembe - temos conhecimento
que aquela populacao com a qual n6s
trabalhavamos tem aproveitado bastan
te a actividade que nos desenvolvemos
18 no ano anterior e esta a desenvolver
uma estrategia de sobrevivencia, de
adaptacao aos condicionalismos actuais
que, para aIem dos saberes pr6prios da
comunidade, esta bastante enriquecida
com a metodologia que n6s pretende
mos construir com a pr6pria populayao.
E isto, de cerro modo, vem demonstrar
que realmente esta via e a via mais ade
quada para urna organiza9ao do tipo da
nossa.
,JANGO - Digamos que 0 vosso traba

lho nao sa ve de imediato ...
F. P. - Nesta fase as POPula90esnao

precisam efectivamente dis so, a curto
prazo. Do que as pessoas precisam it de
comer, as pessoas precisam e de se ves
tir e de bens que lbes permitam enfren
tar imediatamente a crise. Dai que a
ac¢o de outras organizayOes seja fun
damental nesta fase. Portanto e neces
sario que as organiza~5es nacionais e
e.strangeiras multipliquem os seus esfor-
90s para fazer chegar essa ajuda,
.lARGO - Fernando Pacheco, ha algu

rna coisa que se possa dizer que permits
encarar 0 futuro prOxinlo commenos pes
simismo? Alguma perspectiva que nao
seja a da fome a atingir massivamente a
nossa populayao?
F. P. - A Unica perspectiva e... parar

a guerra, nao ha outra. Nao posso de
modo algum tracar alguma perspectiva
optimista que nao passe pela paralisa
yao da guerra, imediata. Niio vejo outra
saida, outra solu<;iio.A situa9aO it mes
mo muito, muito, muito grave. Nao
vamos escamotea-la. Esss foi uma das
raz6es por que aceitei dar esta entrevs
ta, porque achei que valeria a pena aler
tar as pessoas para a extrema gravidade
da situayao.
EntnJruta concedida a 15 de M8f90 de 1993.

Urn exemplo da unagm.ac;ao dos carnponeses para a $Ol,"~ dos proble!llaS de transporte

de uma sementeira normal realizada em Malanje, onde apesar de tudo ainda
93. A agricultura, nunca e demais repeti- existia urn pequeno poligono florestal
10, e uma actividade sazonal, principal- (era grande, mas veio sendo devastado
mente uma agricultura como a nossa, ao longo destes Ultirnos anos ...), ele pra
.dependendo muito das oondicoes clima- ticamente desapareceu. Uma grande
tericas. As sementeiras realizadas em 93 parte da POPu1a9aOdeslocada sobrevive
s6 pod er ao ser colhidas em 1994. E gra~s a venda de lenha. Ora, desapare
quando falo de urn cenario mais optimis- cendo a floresta, as dificuldades da
ta - isto 13,no caso de haver urn cenario populacao vao aurnentar significativa
optimista - e porque no caso de a guer- mente porque nao vao ter possibilidades
ra terminar a curtissimo prazo, e s6 nes- de terem alimentos.
se caso, e que se poderao criar as condi- Em varias cidades do pais a populayao
~5es mfnimas para se fornecerem os desempregada - e ai incluo os desmobi
inputs que perrnitiriam repor as reservas lizados - anda a procura desesperada
necessarias para uma sementeira nor- mente de emprego; como nao 0 conse
mal. Porque neste momento e de pensar guem encontrar, por um bocado de
que os camponeses MO tAm sementes, comida aceitam fazer trabalhos que nou
nao tem instrumentos agrlcolas e 0 pais tras circunstAocias, ha seis meses atras,
nao tem organiza~iio que permita a considerariam degradantes.
repostcac imediata desses meios. JARGO - Seria interessante mostrar
Importar os meios, organizar a sua dis- que tipo de acqao a ADRA pensa poder
tribuiyao, transportar e distribuir, ate realizarrno contexto actual.
Setembro, e realmente urn grande esfor- F. P. - Uma organizayao como a
co: mesmo antes destas ultimas confron- ADRA de modo algum tem a pretensao
tayoes ja era muito dificil, porque as de ter uma Inrervencac com impacto.
estruturas neste momento sao muito N6s privilegiamos neste momenta acy5-
debeis, mas ficaram-no ainda mais com es que possam vir a provocar mudancas
estes ultimos confrontos. de atitudes, de metodologias, de prati-
,JANGO - Existe alguma solidariedade cas, etc. Logicamente, MO esperamos

social para com os deslocados. Mas as resultados a curto prazo, porque a
vezes esquecem-se aspectos complexos ADRA nao se preocupa tanto com a
resultantes da sua concentravao. Quais 0 emergemcia, preocupa-se mais com
preocupam mais? esquemas de desenvolvimento. Ha
F. P. - Neste momento 0 pais tem outras organizay6es que se preocupam

milhares de deslocados e, nestas cir- com emergencia, independentemente de
cunstAncias, toda a gente soire, mas he. qualquer preocupal(iio de caracter meto
grupos vulneraveis que sofrem muito dol6gico - a questao de sementes, a
mais. Como por exemplo as mulheres, distribui¢o de comida ... Numa fase de
principalmente as m.aes, as miles soltei- reabilitayao, a ADRA ja tem urna inter
ras, as viuvas, etc. E as crlanl(8s, obvia- ven980 maior, mas sempre limitada as
mente. E os sistemas de ajuda tem que areas dos seus projectos, sempre limita
privilegiar esBas camadas da popu1ayao. da a urn gropo alvo que, na melbor das
Um outro aspecto que e de frisar 130 hip6teses, pode abranger alguns milha

seguinte: devido a sobrecarga populaci- res de pessoas. Portanto, nao tem gran
onal a volta de deterrninados centros de impacto a nivel regional ou nacional.
urbanos, a situayao do materiallenhoso, 0 que nos pensamos que e fundamental
do material combustivel, que ja era na nossa actividade e que - como por
extremamente dificil, esta a piorar. Por exempio, num projecto que temos em
exemplo, tenho conhecimento que em Caluquembe - n6s desenvolvemos
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para ler e guardar

JANGO - Vamos imaginar urn cencmo
optimista, em que a guerra parasse e que
fosse restabe1ecida a possibilidade de dr
culayao de pessoas e bens. Que perspecti
vas haveria para urna rapida recuperayao
da agricultura emAngola?
F. P. - Nesse quadro mais optimista

- e eu friso bem: mesmo no quadro
mais optimista - a situa9ao s6 poderia
conhecer urna ligeira melhoria a partir
de meados de 94. Porque s6 nessa altura
e que se come~riam a sentir os efeitos

Urn doscarolador - pequenos melhoramentosfacUll8J:ll 0
trabalho e aumentarn 0 rendunento

dade de municipios (diz-se que mais de
cem municipios estao sob 0 controlo da
UNITA)grande parte dos projectos que,
em principio, se desenvolvem nos mum
cipios, estao paralisados. Mesmo nos
municipios controlados pelo Govemo,
como e obvio, a situayao de estabilidade
nao e a melbor.
,JANGO - Hoje contaIn-se as centenas

de milhar os deslocados de guerra. HlJ
hip6teses de haver trabalho de produ'lao
agricola com estes deslocados mais
racentes, nests epoca do ano?
F. P. - Eu pense que nao. E muito

dif1cil haver actividade agricola nesta
epoca do ano; nao havendo circulacao,
com 0 pais paralisado, 13extremamente
diflcil fomecer os meios necessaries a
producao. Por outro lado, a instabilidade
mantem-se. Ha ainda que ver 0 sequin
te: ao contrario das situa90es anteriores
a Bicesse, em que as populacoes procu
ravam muito os centros urbanos como
refUgioda guerra, agora tambem os cen
tros urbanos sao atacados: quer dizer
que mesmo na periferia das zonas urba
nas e extremamente dificil desenvolver
a agricultura e nas zonas onde eventual
mente haja estabilidade nao existem os
inputs. A guerra prejudicou grandemen
te as reservas para sementes; acredito
perfeitamente que haja em muitos casos
pequenas reservas para sementeiras,
mas possivelmente nem para a auto
suficiancia devem chegar.

:;iencias Aqrarias no Huambo, Director da ADRA - AC<;.AOPARA 0 DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTE.

IIoutra!rar a guerra. Nao ha
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gem cautelas especiais na defi
niyao do quadro da descentrali
zac;:ao. Contudo, estes Tiscos
nao devem prevenir a efectiva
craourgente do quadro constitu
cional relativo ao poder local,
que devera estabelecer quais
os poderes de tomada de deci-
sao centralizada (par exemplo,
na area do sistema judicial),
quais os poderes relativos a
decis6es que a um nivel de
agregayao sao tomadas central
mente mas na sua desagrega
crao sao atribuidas a 6rgaos
locais (0 exemplo da escola) e
ainda aqueles poderes que sao
atribuidos de um modo compte
to a entidades locai.s(por exem
plo, a questao dos jardins, do
lixo, etc.). Devera simultanea
mente ser previsto um sistema
de preatayAo de eon las das
unidades dos diferentes niveis
que garanta a transparencia de
decisoes e dos processos a elas
relativos Esta implica a respon
sabilizayao de todos aqueles
que prevaricarem, nao s6
perante 0 governo central e/ou
provincial, mas tambem, 0 que
e essencial, perante as popula
yoes que os mandataram. E,
como e obvio, as 'regra. do
logo atras enunciadas para a
democracia representativa apli
cam-se tamhem ao poder local.
Poder local que, conjugado

com a demoeracla directa de
assemhleias de base, constitui
uma outra forma de participa
craodemocratica. Mas para que
a participacrao em processos de
tom ada de decisao, directa ou
indirectamente. seja genuina,
para alem de informadas, as
pessoas devem formar e mani
festar livremente a sua vonta
de Para isso, 0 efeetivo exerei
clo dos direitos previstos na
constituiyao e fundamental e
sem as regras de jogo democra
tico nao terao sentido. Este
tema e tratado na pr6xima
nota.

dos, estabelecer as proporcoes
entre variaveis macroecono
micas, entre as afectacoes das
despesas agregadas do OGE as
diferentes utilizacroes, etc. Mas
nao e muito complexo nem exi
ge conhecimentos altamente
especializados tomar decisdes
sobre as prioridades de cons
truyiio de escolas em comunas.
Alem disso, nessa dectaAo des
centrallzada serao ate levados
em conta factores e mobilizados
recurs os locais que, em geral,
os 6rgaos centrais desconhe
cem.
Por outro lado, 0 argumento

da ignorancia esquece que a
democracfa e um processo de
aprendizagem: se as pessoas
forem alienadas de certas deci
soes por 'ignonincia' nunea
aprenderao a toma-las. Irao tal
vez errar. Mas todos erramos e
o imponan~e e que aprendamos
tambem com os erros e que
eles nao sejarn repetidos. Como
diz Guiducei ..a 'pequena
dimensao' e ainda fragi!. Mas
quem se preocupou em afectar
lhe poderes raais e verificar se
e ou nao capaz de os admirus
trar? La onde foram feitas expe
riencias a nivel regional, sub
regional, de municipio e de
comunidade, etc., certamente
foram cometidos erros, mas cer
tamente menores que os prati
cados na 'grande dimensao', e
foram obtidos resultados muito
maiores para a sociedade civil
democratica que os fomecidos
pelos grandes 'poderes'. E
quando havia queixas de que a
'pequena dimensao amda nao
era capaz de niveis suficientes
de participa9aO, devemos lem
brar que participa~ao apenas
pode ocorrer Bepoderes reata
puderem ser exerctdos e eles
eram geralrnente negados" .
Quando abordarnos a questao

do poder local em Angola,
somos postos perante urn circu-
10 vicioso Por um lado, para
alem de principios democrati
cos, a diversidade regional, as
dificuldades de comunicayoes,
os problemas da extensao da
administrac;:aodo Estado a todo
o territorio nacional sao argu
mentos mais a favor da descen
tralizacrao de certas decisoes
que podem ser tomadas a Divel
das diversas comunidades
locais. Por outro lade a existen
cia de areas e comunidades
mais subdesenvolvidas que
outras, as fonnas nao democra
ticas de organizayao do poder
em comunidades mals restritas,
o pluralismo juridico, 0 risco do
caciquismo e do proprio obscu
rantismo, aparentemente exi-

Antonieta Coelho

II
tam a problemas especificos
das comunidades dos diferen
tes niveis da divisao politico
administrativa serem tomadas
centralrnente ou por represen
tantes do governo central? Por
exemplo, quem Val decidu- se a
pnmeira escola que se vai abrir
num municipio e na comuna x,
a segunda na y, etc? Isto e,
quem vai decidir por que ordem
de prioridades serao afectados
os escassos recursos disponi
veis para escolas num dado
municipio? Quem esta mais
bem infonnado sobre 0 assunto,
sobre as necessidades e os dife
rentes aspectos dos problemas
levantados? Os pr6prios, como
se diz, ou seja os habitantes do
municipio e das comunas ou os
seus representantes. E uma
questao que diga respeito ao
conjunto dos anqolanos? E, na
medida em que sao necesscirias
. escolas, entre outras razoes
para se garantir 0 direito it edu
cacao,Tambem a essas escolas
poderao ser afectados recursos
financeiros do OGE que nao
iraQ para outras apllcacoes e
deverao provir de fontes prede
terminadas. A decisao sobre as
atectacoes macroeeon6micas de
recurs os as diferentes despesas
e regioes do pais caberao ao
Parlamento. Mas quando se
trans poe 0 nivel da provincia,
esta tem de ser capaz de deci
dir como vai distribuir os recur-
50S ao seu dispor por municipi
os. de acordo com necessidades
locais e objectiv~s simultanea
mente naClonalS (que actuam
como limite a discricionarieda
de das unidades descentraliza
das) e locais.
Temos aqul 0 problema da

deseentraUzayAo e do alarga
mento dos poderes de tomada
de decisao pelos diferentes
niveis de urn sistema politico:
intemaClonal, nacional ou regio
nal (a chamada 'grande rumen
sao' que tambem nos aparece
em empresas) e municipal,
comunal, de bailro ou de kimbo
(a chamada 'pequena dimen
sao', a cuja conceptualizayao
estao ligadas as teorias, sobre 0
poder local ou sobre empresas,
de 'small is beautiful', isto e,
organizayoes de dimensoes
reduZldas sao mais eficazes)
AIgumenta-se contra a des

centralizacao que serao cometi
dos erros pois as pessoas envol
vidas podem nao ter os conhe
cimentos necessarios para
decta6es consideradas eomple
xas Contudo, em primeiro
lugar, certas decta6es nAo sAo
tAo complexas eomo as
fazem para justificar a centrali
zacrao No exemplo das escolas
dado acima, e de facto muito
complexo e exige conhecimen
tos especializados e sofistica-
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MENSAL

Mas a "mais ampla e efectiva
participayao dos cidadaos na
tomada de decisoes esgota-se
na e1eic;:aode representantes a
Dive1 nacional? De quatro em
quatro anos os eleitores sao
chamados a eleger a
Assembleia Nacional e e tudo
no que respeita aos seus direi
tos e deveres em termos de
participayao na soluyiio dos
problemas da sociedade? It evi
dente que 080.
Para comeyar temos na agen

da a questao do poder local.
Devem as decisoes que respei-

Poderlocal
e deaceDtraliza~io

reals, isto e, possam escolher
entre diferente. soluy6es que
Ihes sao apresentadas pelos
diferentes grupos para os diver
sos problemas e expectativas
que se poem a sociedade em
causa. Por fun, "qualquer deci
sao tomada pela maioria nao
deve limitar os dlretto. da
minoria, especialmente 0 de se
tornar maioria am iguais cir
cunstancias".
Que venha uma minoria (aqui

a Unital violar e limitar os dlrel
tos mats essenciaiB (incluindo
a vida, a paz e a escolha dos
seus representantes), de uma
maioria (os eleitores que vota
ram no MPLA e os seus deputa
dos enquanto maioria parla
mental), revela urn total des
prezo pelas 'regras do jogo'
democratico e a sua Incapacida
de para actuar numa sociedade
damocratica, A jovem democra
cia representativa angolana
tem pois um longo caminho a
percorrer ate que de facto se
apliquem e sejam vividas pelos
cidadaos as regras considera
das essenciais para que urn sis
tema politico possa ser caracte
rizado como dem0cr6tico.

Se nos detivermos apenas no
nfvel politico, 0 que e democra
cia? Bobbio define-a como "um
conJunto de regra., inclwndo
regras de processo para obter
certos resultados de mteresse
para a comunidade por deciso
es, tecnicamente let., as cha
madas 'regras do Jogo', que
possibilitem a mat. ampla e
efectiva partlctpayAo do.
ctdadAo., por formas directas
ou indirectas, nas decisdes poli
ticas, isto e, nas decisoes que
interessam ao conjunto da
comunidade" .
Quais sao pois as 'regr .. do

logo' democratico? Em primeiro
lugar todos os cldudaos sem
dist incao de sexo, raca, grupo
etnico, religiao, estatuto econ6-
mico, etc, gozam de direitos
politicos, isto e, 0 dlrelto de
expre.Barem a .ua oplnlAo
e/ou elegerem representant ••
que a expre .. em por .1.. , cor
respondendo a uma pe •• oa
um voto. Para decidir 'quem
ganhou' (uma proposta, uma
eleicao) aplica-se 0 principlo
da matoria numerlca. Mas,
em segundo lugar e simultane
amente, "todos os cidadaos
com direitos politicos devem
ser livres de votar de acordo
com a opt.nlAo formada por
ele. proprio.". Essa vontade
deve formar-se livremente, isto
e, num ambiente sem intimida
yoes ou outras viol~ncias e, ain
da, em que estejarn em "eom
petiyAo grupo. polftleoB
organizado. lutando entre BI
para agragar deselos e trans
forma-Io. em dec1a6•• eolee
UvaB". A liberdade em que
deve decorrer a formayao da
vontade e 0 acto de votayao
exige ainda que os cidadiios
devem pOBBuiralternatlvas

Democracia
Repreaentativa

NORBERTOBOBBIO

o Estado representativo fol 0 pon\o de partida embora nAo
seja 0 ponto de chegada - mas lui pontos de chegada DB his
toria? Fot uma mudanya, embora certamente niio tenha sido a
Ultima.

If
Notas sobre a democracia



ABRIL DE 1993

-": -'"
Se perguntar nAo ofen de, perguntamos: a ajuda que a UNlTA recebe, realizando as suas comunica¢es militares via

satelite, nio pode 8ar considerada como viola~o do ·Triplo Zero·?

Vern de outros tempos pensar que os inqueritos nao
sirvam para outra coisa, senao punir e castigar. Nunca
para aelarar. Jamais para repor a verdade e ilibar,
reafirmando a confianca, limpando a mancha da duvida
no pano lirnpodo born nome de cada urn.
Tanto assim e que basta saber que foi aberto urn

iriqu er ito a tal ou tal pessoa, a este ou aquele
respo ns ave I, para se ter, mais do que a certeza, a
evidencia de que ele e culpado.
Tanto assim continua sendo que se 0 inquerito inocenta

o inquirido, imediatamente nos pomos a esgravatar entre
familiares e amigos a cunha que tera conseguido remover
as faltas, apagar as culpas, obstruir a marcha implacavel
da [ustica.
Na hora em que temos urn "Parlamento" que, por certo,

optara pelo iriquerrto como forma de clarificar, de se
documentar, de aprofundar raz6es; na hora em que temos
urn governo democratico cuja principal preocupacao
devera ser a tr an sp are ncia e a lisura da sua accao
governativa; nesta hora diferente e nova que vivemos -
para que se nao avolumem boatos, para que se nao
retenham duvidas, para que nao fervilhem mentiras - e
necessario que se reabilitem os inqueritos, entre outros
mecanismos (que havera) para desembaciar 0 que nos
pareca menos cristalino ou duvidoso.
It urgente, por exemplo, que se saibam as raz6es por

que - atempada e antecipadamente - governadores
abandonaram as suas provincias em tempos de maior
crise. Porque se perderam cidades aonde a implantacao
da Unita era francamente minoritaria. Porque se visita 0

estrangeiro e se inclui na de le qaca o do Governo
Provincial uma pessoa que nao trabalha, nao faz parte,
nao pertence a esse mesmo govemo.
It necessario que se inquira, que se aelare, que nao va a

gente pensar que em tempo de tao pouco dinheiro, em
tempo de democracia, estamos iguais ao outro tempo
antigo - quando uns apanhavam a boleia dos beneficios
e outros obedeciam ao sacrificiodas dificuldades.
It necessario, quanto a nos, habituarmo-nos a inquirir

para moralizar, nao so punindo quando seja 0 caso, mas
inocentando, ali onde, por justica, a verdade tenha de ser
deelarada.
Reconhecer acima de tudo que qualquer pequeno

problema (como estes que aqui trouxemos de exemplo) e
decisivamente grande para a imagem de credibilidade e
transparencia que se tenha, ou nao, do governo.
Urge reconhecer que nao basta tao somente governar

com honestidade, mas que todos nos temos 0 direito de
ver, de saber, de sentir que se governa honestamente e
sem encobrimento algum.

Governar limpo

Nemso 0 Huambotern os seus meninos,0Alvaladetambem. Sem
cantiga,mas comskates, sem poema,mas combicicletas,sem cantar,
mas commotoretas...

E ever que ainda nao ha muito tempo, pouco antes dos tiros de
Luanda, 0 Bairro de Alvalade constituia uma zona de perigo para
qualquer automobilista. Ao entardecer, skates tripulados em altas
velocidades por criancas irresponsaveis (embora filhos de gente
muito responsavel) tomavam de assalto as ruas; bicicletas sem luz
volteavam frente as viaturas que ali passavam; motorizadas
ululantes, em manobras de circo,deixavamas namoradas deleitadas
e suspirosas; enfim,urn poucode quanto caracterizavae diferenciava
este bairro de gente-bem, de todos os outros que tern, naturalmente
e tambem, gente de bem.

De repente - "nao mais que de repente", como diz 0 canto do
poeta - vieramos tiros e as criancas desapareceram.

Sera que comos tragicos acontecimentos de Luanda, os meninos
do Alvalade morreram, ou que, aproveitando-se da ocasiao, algum
mafiosoos sequestrou?

Mas linguas (que, como mas que sao, nao haveis de acreditar)
afirmamque comos tiros (e ja antes deles) as criancas forambazadas
para se furtarem a confusao e os adolescentes, muito justamente
retirados, para fugirem a hipotese de uma eventual incorporacao
militar.

Perguntavam-me estas linguas mas e veperinas (que podemos
ouvir,mas nao havemos de acreditar) se os meus filhossao feitos de
materiamais resistente ao tiro que os filhosde alguns alvaladinos(ou
outros) que, pelos vistos, tem uma carnacao mais humana, mais
delicada,mais ajustada as tremuras dos frioseuropeus...

Perguntavam-me, estas Unguas mas e verrinosas (que embora
ouvindo, continuo a nao poder acreditar) se a minha mulher tem
menos importancia, ou urn maior dever de sacrificioque as outras
que se encontramauto-deslocadasna "metropole"...

Perguntam-me ainda (essas linguas inacreditavelmente mas e
demagogas e, direi ate, recuperando um termo de antigamente:
reaccionarias)se nos, os sem casa, os sem carros, os sem vmtem que
nos acuda, iremos continuar a dar (como, alias sempre demos) os
nossos filhos para a defesa da Patria, da Liberdade, da Unidade
Nacional,da Democracia,mantendo-nos escravos do dever, cabendo
aos outros a obrigayaosacrificadada escravatura dos beneficios...

Disse e repito: eu nao acredito em mas Iinquas. Mas ouco-as,
especialmentequando futuram 0 que na 3.8Republicavai acontecer.

Ouviremos(astoria ou historia que se repete) na Assembleia da
Republicaurnalvaladinodiscursar assim:

"Vas,os que fizestes a guerra (e olhara para a bancada da UNlTA
e do MPLA).V6s os que destruistes 0 Pais (e olhara para todas as
bancadas). Vas, os que nos quisestes obrigar a combater quando
deveriamos estudar, temei - porque foi entre 0 sacrificio das
invernias europeias que nos tormamos: foi, deslocados em terra
estranha, entre h~grimasde saudade pela terra que nos viu nascer,
que temperiunos0 aye dos nossos coracoes... Voltiunospara cumprir
o nobre sacrificiode erguer a Patria e vos julgar, nao so pelo que
fizestes ao nosso povo, como por nos terdes obrigado a deixar a
patria. fugindo a guerra, para que 0 sangue nao manchasse a
imaculadae impolutapureza das nossas maos". A. PERElRAMAzIo

Os meninos do Alvalade
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Nada de falar aqui das alcunhas humilhantes com que fui
basta ungido na minha, nesse aspecto, atribuJada infancia,
nao va 0 diabo tees-las e elas voltarem a cair no goto da
malta e eu a chatear-me outra vez com isso. pois a minha
susceptibilidade de vidrinho continua estupidamente viva.
Nem de alongar-me muito sobre os tratos de pole de que

tern sido alvo 0 meu nome 'bem angolano', no dizer de urn
fotoqrafo (?) retomado dos Zaires. que falhou a fotografia
mas nao a cobranca antecipada da mesma, condimentada
e verdade por tao bonito piropo. De facto que importara ao
futuro da humanidade ou ate ao meu, que eu seja
Marcelino Enjinheiro, Marcelino Branco, Marcelino
Fernandes. Marcelino dos Santos, Marcelino, sei la que
mais. em vez dos Iidimos Fernando Marcelino, Branco
Marcebno ou Marcelino tout court?
Nem se trata de carpir as rnaqoas de uma progress iva

despersonahzacao em que sou cada vez menos eu proprio
para ser cada vez mais 0 marido da Miette, 0 Pai do Ze, 0
ave>da Sofia, 0 tio do Carlos. 0 sogro da Fanny, etc. etc ..
Hoje quero glosar outro mote. Quando ate eu oomecava ja

a esquecer-me disso e um born par de anos escoado sobre
os Abns de 74 e 0 meu optar anqolano, vai dai um monte
de camaradas deu em (re)descobrir que eu era engenheiro.
E em desistir do quase tu ca tu la sem pancadinhas na bar
riga que ela so ha bem pouco cornecou a dar para 1SS0. E
agora e urn ver se Le avias a gastarem-me 0 titulo ou a exa
gera-lo' porque neste contexte Cda, Engenbeno, desta feita
Cda. Doutor, na actual fase Cda Cientista ... Para nao falar
do aurnento alarm ante da frequencia do Sr. em lugar do
Cda. e ate de uns Excelentissimos ou Excelencias que nem
o Prefeito de Sucupira.
Pela lei das compensacoes ha por outro lado uns tantos

que, ou por timidez, ou por intimidade, ou porque acham
que assun e que esta bem, aboliram 0 Cda. e optararn pelo
Sr Marcebno sem titulo. E nao querem Iii ver como as coi
sas sao? Se Cda. MarcelirIo nunca me doeu nem doi abso
lutamente nada e amda tern um aqradavel ressaibo aos glo
riosos tempos do M, Sr MarcelirIo ate me morde urn boca
dinho. Serao caturrices das idades ou simples invejice, ja
que a medico ou a advogado, a economista ou a INEsista,
velho ou novo, competente ou nao, intirno ou nem tanto,
nem pensar em desatrelar-lhe 0 doutor do onomastico ...7
Sera para me distinguirem dos filhos, ja que nem no
Guiness havera cla de tanto enq." como ca 0 do velhinho? E
entao eu serel 0 Sr. Marcelino para os filhos serem, sem
confusao de gerayoes, os Eng °Marcelino?
Tudo isto serao ao que parece sinais dos tempos. E 0

estar a reassurnir-se cad a vez mais a importantizacao do
titulo, no que representar de combate ao dernaqoqico nive
lar por baixo que levou a tantos reis nus por esse socialismo
afora, ate que sera defensavel. Agora dificilmente 0 sera se
aquilo a que vai levar for como receio a uma pesporrente
elite mais preocupada com os direitos, reais ou irnagina
dos, do que com os deveres, e onde os titulos ou os galoes,
de parceria com 0 kumbu. bern ou mal garlho, justifiquem
tudo e sobrelevem a competencia e a probidade, a inteli
gencia e a capacidade de trabalho.

Sinais dos tempos

Cr6nicas de
Fernando Marcelino

nunca os termos visto e
muito menos 0 mar.
A mae ja tinha anda

do de barco.
Ela contava.
E era desses contares

que inve nt avamo s os
nossos barcos para
aquela agua da chuva
transformada em mar
na nossa imaqinacao.
Uma vez, aq arr amo s

urn daqueles gafanho
tos matu16es, verde,
folha nova de amoreira,
dentro das asas abertas
quando lhes dava voa
c;:ao.Quem sabe, disse
urn de nos, se nao e urn
desses que andou a
comer tudo?
Ent ao , fomos de

escondida no carrinho
de linhas da mae.
Amarramos 0 gafanho
to dentro de uma gave
ta de caixa de fosforos
e pusemo-lo a navegar
no nosso oceano.

semvamos barcos

chocar umas contra as
outras no desarnor que
dava 0 raio e 0 trovao,
ficavamos a ver a chuva
por detras do vidro da
janela. Era muito
demais a agua. Como
nos desejavamos.
E assim que a chuva

forte amainava em gra
ca de chuvisco, a estra
da era uma especie de
rio caudaloso. Toma
vamos banho e inventa-

sou a praga, nem folha
unica de arvore ficou!
Nos ficavamos nessa

med it acfio de qu es e
porques. Como e que os
gafanhotos se juntavam
assim? E porque so
daquela vez? E para se
juntarem assim haveria
algum chefe de gafa
nhotos a mandar neles?
Agora se eles se deci
dissem a voltar? Como
ficariam as nossas nes
pereiras, laranjeiras,
mangueiras, goiaberras
e outras arvo re s que
orlavam a nossa casa?
E as amoreiras de onde
tiravamos as folhas do
verde mais chuvoso
para darmos de comer
aos bichos da seda?
Era tudo urn misterio!
Nos assuntos da chu

va, primeiro, na primei
ra chuvada, logo 0
anuncio dado pelo voar
dos sal al es , iamos
molhar, de imediato, a
cara nas primeiras
gotas que 0 ceu come
cava a despejar. Depois,
quando 0 ceu comec;:ava
a estracalhar as nuvens
e a chuva se entregava
a chover no balance do
vento e as nuvens a

II

Nunca sabiamos dis
tinguir entre os tortu
lhos que se comiam e
os venenosos. No
entanto, sempre que
fomos apanhar tor tu
lhos, na volta para casa,
a mae nunca desconfir
mou: jamais se tr ara
ram de tortulhos vene
nosos.
Mal a boca do ceu se

cornecava a encher de
nuvens de bochecha
grande, fartas de agua
e com vontade de
rebentar, comecavamos
logo a repor os assun
tos da chuva. Que eram
muitos.
Houve anos que per

manecemos dias e dias
na espectativa.
A mae falava que no

antigamente sapalalis
simo, houvera um ana
em que 0 ceu egoistou
a chuva toda com ele e
so os capinzais da mar
gem dos rios, quase
pouco ou nada na reci
clagem do amarelo seco
e depois 0 verde, se
mantiveram na mesma,
sugando sempre agua
da terra preta e genero
sa em humus. De resto,
foia seca e a fome.
E, como se nao bas

tasse, foi a praga de
gafanhotos. A mae
dizia que ainda os gafa
nhotos vinham longe e
ja se ouvia seu cantar
de voo sobre tudo que
era comida. Que ate, de
tantos que eram, tapa
vam a luz do sol, vejam
so. Arrazaram tudo, de
tal mane ira e voracida
de que, por onde pas-

Coisinhas da Chuva - 2

Cr6nicas do futuro, presente e passado

SER DO HUAMBO

manuelrui



:SVJ.SOdS31l

'wljll\Uoo VH'I!1H 9S 'R S10PI9lUO:l ahep eltqnOes elAered
V {) SlOp ':3:.1NVDIO :a S[OP ':3:.L.NaHd:0 SlOP 'ocrnvo
:::> SlOp ''IVIOflHO :g S10P 'OanffifVe: '"If S10Pwel Y::>HVW
'1!Ilel 'OtIIsam 'e sezeh Slmp "tllv1uooapljIS ep lIlAured 'SpUD

o.Qno op etf(Y e a urn ap oqrn oops sBossad
senp se.Qno sy 's91uaS9ld o'glSa o~ so.tql!>adSaI safinfu90

so sew 'sopeSl1O o~s soqwv .~tII.I1 e a wawoq urn alSP':3:
:SllOSS9do.Qunb tm!~g

ooor ..£

otpnYIO ep
0!1 01U"e1-Iod'orpnYlO sp a~ 'zpleae: ap 0~t1U1~ 0'!l~hUS

'0'!l~hUS
ap OIl OlUBllod 'OPljIhUSep a!lw 'BUY ap oPt1U1ljIawnYIO

·01lljl.l!.TIS:otm} urn wal a 'elI\( woo eSBO op.rewag
'oWnYlO :0\{llJurn wal a ztn'eag woo 'CS"80IiIIIJUV

'zPleae: :'elf('geurn m"qurel wel opmmag
'etJV :l!tf(g eum mal lJIIIJ1ZVSOA!).J:.lLogs op.rewag a lJIIPlI\(

:oldwaxa lOd

Este caso de parentesco e muito raro; no entanto,
por vezes acontece.
Dois homens sao ao mesmo tempo tio e sobrinho
urn do outro.
Que tacos familiares pod erao produzir este
fen6meno?

3.° JOGO

Vejamos esta curiosa reuniao familiar. Eatao
reunidas algumas pessoas da mesma familia.
Entre as pessoas presentes exist em as seguintes
relacoes: pai, mae, filho, filha, irmao, irma, primo,
prima, sobrinho, sobrinha, tio e tia.
Todos tem um antepassado comum e nao ha
casamentos consanguineos. Existe precisamente
o numero minimo de pessoas necessario para que
todas estas relacoes se verifiquem.
Qual e esse numero?

2.0JOGO

FRACASSO
DESTINO
HULHA
PLURAL

Qual das palavras seguintes pode continuar a
serie:

MARCA
BARBUDO
CRUCIAL
DARDO
FRENTE
GIGANTE

Esta serie de palavras segue uma regra 16gica:

1.° JOGO

Jogos Logicos
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tbJango LE-SE NAS LINHAS

AEREAS INTERNACIONAIS 1lAl8

1.These windows have been cleaned.
(Estas janelas foram Iunpas )

2 We were nopmq to finish the Stories last Monday
(EspE>.ravamosacabar as historias na segunda (eire
passada)

3 These gills .....ish to play chess.
(Estas rapatigas querem )OQa!xadrez )

4 The men checked theu watches
(Os homens acertaram os seus rel6Qios.!
6 We don't think you can catch the mice.
lPensamos que voces nAo podem apanhar os ratos.)

6 Chtmpanzees are mtelligem arumals
(Os chimpanzes saoerumeis tntebqcntes )

Rewrite these sentences to the smqnlar
{Escreva tie novo estas (rases no singular)

m Singular

Why IS __ bottle of champagne broken over __ bows of
ship when it 18 Ieuched? Early sailors were very I

superstitious, behevmg that when they sailed out ot Slght of
land they were m __ power of • __ mighty SPlIlt o! __
sea" __ only way to ensure a safe passage was to placate
__ god with __ human sacrilice So when __ vessel was
launched __ young girl was sacuflced and her blood
spauered on __ crafc's bows This gnsly ritual survived into
__ early days of recorded h:story in __ Scandinavian
countries
Later __ human sacrifice was replaced by __ C8IVed effigy,
always of __ young and enracnve female, whlch developed
Into __ ship s fig.uehoad __ launching ceremo~y later
used red wine for blood and, m more recent urnes, has been
replaced by cnampagnc
But one hnk with __ old IItUaJ remains, It IS always __
woman who performs __ ceremony of launching __ vessel

Note the absence of THE when r~emng to thJlgs in ga:-.eral
and the use of THE to refer to a particular example. Fill m the
spaces as necessary With A(N) or TIIE.
(Aponte a ausencta de THE quando se refere a coisas em geraJ
e 0 uso de TIiE quando se refere a urn exemplo em particular
Preencha os espacos onde necessario com A(N) ou com THE)

U The and a (n)

For each of the followmg words write another wore which
sounds exactly the same but is spe.t dilie:ently
No lugar de cada uma das palavras seguintes escreva U:!1a
outre que se pronuncie cia mesma maneira mas ~ escnta de
forma chfererrte
1 sore (fenda. dor, donda)
2 medal (medalha)
3 key (chave)
4 lap (tambonlar)
5 loot (raiz)
6 wa:t (espera espera:)
7 peda! (pedal,pedalar)
8. isle (ilna)
9 pnnciple (pnnclpiol

10 doe (corea)

I Homonnyms Homomrnos)

Help with English
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Sera correcto 0 emprego do condicional nestes
exemplos:
a) 0 abitro diria que 0 jogo ia ser interrompido ...
b) 0 inoen dio destruiria todo 0 edificio em

menos de uma hora ...
c) 0 Benfica marcaria 0 segundo golo aos trinta

minutos ...
Nao seria mais correcto dizer:
a) 0 arbitro disseque .
b) 0 incsndio destrufu .
c) 0 Benficamarcou ...?
As accoes reportadas a um tempo passado,

concluidas ja, perfectae, sao geralmente
expressas no preterito perfeito: disse, destruiu,
marcou.
Contudo, nos ultirnos tempos, em especial no

reino do desporto, tem-se observado a tendencia
para reconer ao condicional de modestia.
Para os autores da Nova Gramatica do

Portugu~sContemporaneo,CeIso Cunha e Lindley
Cintra, este tempo emprega-se:
"1. Para designar aCyoes porteriores a epaca de

que se fala;
2. Para exprirnir a incerteza (probabilidade,

duvida, suposiyao) sobre factos passados;
3. Como forma polida de presente, em geral

denotadora de desejo;
4. Em certas frases interrogativas e

exclamativas, para denotar surpresa ou
indignayao;
5. Nas afirmac;oes condicionais, quando se

referem a factos que nao se realizaram e que,
provavelmente, nao se realizarao".

Oemp~godocoruUclowU

E um ouvinte que me alert a para a
impropriedade da expressao "ciclo vicioso" em
vez de "circulo vicioso", tantas vezes ouvida e
ate lida.
A desiqnacao do vicio de expre.ssao que se

comete quando duas coisas se explicam uma pela
outra, ficando ambas, sem explicacao, e circulo
vicioso, demonstraq80 circular ou dialelo. E urn
dos casos de "repetiyao de principio", ou
"peticao de principio", erro 16gicoque Arist6teles
estudou e que consiste em:
1. Fundar 0 raciocinio numa premissa maier

enunciando uma relacao que nao se demonstra
como universalmente verdadeira;
2. Formular 0 raciocinio de modo que a

prernissa contenha ja 0 que se quer demonstrar
silogisticamente.
Cfrculo vicioso a, pois, a expraasao correcta,

apropriada. Trata-se de arqumentacao viciosa,
circular, uma vez que se pretende inferir uma
conclusao de uma premissa que, por sua vez, s6
pode ser demonstrada a partir da dita e suposta
conclusao.
A deturpacao ..ciclo vicioso" e resultado da

"falsa analogia", da semelhanya fonatica das
duas reahzacces, ..circulo" e Itciclo" .

Cfrculo vicioso

As razoes do hem lalar



ABRlL DE 1993

Motivos de forca maior fizeram com que 0 IIJANGOII nao
fosse publicado durante os dois ultimos meses - Fevereiro
e Margo.
Aparecemos agora com 0 numero de Abril - 0 oitavo

IIJANGOn e igualmente 0 n" 8 0 que, naturalmente, esta
incorrecto para quem inicioua publicacao pelo numero zero.
Urnengano fez com que, em vez de 6, dessemos ao ultimo

IIJANGO" 0 numero 7. Fica pois 0 aviso, a quem tenha por
costume guardar-nos: 0 numero seis nao existe na nossa
coleccao.

AOS NOSSOS LEITORES

do, para 0 gigante sul-africano em
ebultcao. Tambern ai, se 0 livre
jogo do matodo democratico con
duzir a resultados nao desejados,
do ponto de vista de relevantes
interesses economicos e geo-estra
tegicos, ha que encontrar saidas
originais, "africanas", mesmo que
isso implique rever os "ordena
mentos juridicos dos territorios" ,
ao sabor das "etnicidades" e das
"federalizacoes" que, aqui e agora,
nao sao mais do que encapotadas
bantustizacoes.
E eis como, pela mao de Chester

Crocker e dos seus seguidores, nos
deparamos com urn novo e perver
so "linkage"... Sao as decantadas
"solucoes africanas" de que falava
Pik Botha. E a rejeicao do "exclusi
vismo do enteric eleitoral" , sobre 0

qual arengava ha dias Antonio
Barreto, no debate transmitido na
televisao portuguesa.
Andaram tantos anos a inculcar

nos a exce le ncia universal da
democracia, na substancia, na fina
lidade enos metodos: andaram a
negar-nos, terminantemente, qual
quer arroubo de tentarmos cons
truir as nossas proprias solucoes,
senao na essencia, pelo menos na
forma e vias de se realizar a demo
eracia.
Fizemos-lhes, obedientes, a von

tade, inclusivamente no que toca
aos calendarios.
Afinal, ao que parece, assim

como ha uma verdade para alem e
outra para aquern dos Pirineus ,
tambem os proclamados principios
universais se transmutam com 0

calor dos tropicos. Ou, dito de
outro modo, como 0 fez sarcastica
mente Manuel Rui no referido
debate, havera uma democracia
para brancos e outra para pretos ...

3. Indo ao fundo da questao, 0

que se pode defender e a perma
neneia de um forte condicionamen
to regional em que a questao ango
lana se insere. E, afinal, a exempla
ridade do processo angolano para
outras paragens do sub-continen
te, para Mocambique, talvez para
outros paises africanos e, sobretu-

Fernando Oliveira

fora 0 mais duro e habil negociador
que the tinha aparecido pela fren
te ...

rejeitar a. boca das urnas. No fun
do, e uma vez inviabilizada a toma
da total do poder pelos seus prote-
gidos, trata-se de, ao menos e

2. Ja varias vezes se disse que a como mal menor, garantir a sua
atitude dos EUA para com 0 reco- partilha." Partir a pera ao meio" ,
nhecimento de Angola, na exigen- na politica como no .negocio, e
cia de "atestados de born sempre a boa solucao de ultimo

~N""""_comportamento" a exibir recurso ...
pelo governo angolano, foi E neste contexto que Chester
sempre a de colocar a fas- Crocker vem, na referida entrevis-
quia cada vez mais alta. Ve- ta, suspeitar 0 MPLAde uma "pro-
se agora que havia um fio pensao monopolista da politica" ,
condutor escondido nas exi- de querer "to have it all". Repare-
gencias sucessivamente se que e um americano que 0 diz,
acrescidas: a conviccao (a par nada perturbado pelo facto de no
do desejo) de que essa fas- sistema eleitoral do seu pais vigo-
quia seria alcancada pela "par- rar precisamente a regra de que
te" sua protegida. Porque, no "the winner takes all". E fingindo
caso (sempre nao esperado) de 0 desconhecer que as regras pos-
ser pela outra "parte", 0 inimigo tas em vigor em Angola depois
historico, acrescentar-se-ia entao de Bicesse para a escolha
mais um degrau... dos poderes executivo e
Agora, esgotada esta escalada legislativo (sistema pro-

(ou quase, ja que fica ainda residu- porcional para 0

almente a 28 volta presidencial...), Parlamento, sistema
as coisas sao postas de uma forma de duas voltas para
mais aberta. E aqui que os proposi- presidenciais).
tos arrastados da administracao para alem da aplica-
Bush sao iluminados pela teoriza- yao que delas se fez
yao de Chester Crocker: por urn apos as ele ico es de
lado, 0 "pecado original" histortco (generosa dis-
do poder assumido pelo MPLA, trrbutcao de lugares no
por forca da "ilegitimidade da governo a outros partidos,
descolonizacao" de Angola; por muito para alem do que obriga-
outro, neste derradeiro riam as nossas nonnas constituci-
momento, a afrrmacao de onais), estao longe de mostrar esse
que Uos EUA devem obter suposto designio heqemonico,
a paz em troca do reconhe
cimento". Este aparece assim
como a nultima ratio", a ultima
"leverage" (forca da alavanca) de
que dispoe a grande potencia para
alcancar a paz no nosso Pais ...
Ao que vem esta manifesta, para

nao dizer cinica, instrumentaliza
yao do reconhecimento? Como
explica que uma figura, que con
traditoriamente e apenas um "acto
simbolico " (Crocker dixit), seja
deste modo erigida em alavanca
decisiva? A (inlcoerencia de tudo
isto reside, bern vistas as coisas,
no tipo de paz que se almeja, na
solucao que se quis, ou agora se
quer, impor ao povo angolano.
Nao se trata apenas da visivel

dificu1dade de se reconhecer que
se apostou no cavalo errado e de
se ter de explicar aos contribuin
tes americanos que afinal anda
ram ao longo dos anos a subsidiar
alegados "combatentes da liberda
de n que 0 seu povo haveria de

1. Voltando a "vaca fria", ou
melhor "requentada", do reconhe
cimento de Angola pelos Estados
Unidos: chega-nos as maos uma
entrevista de Chester Crocker a
urn semanario portuques, a nropo
sito da recente publicacao de urn
seu livro, "High Moon in Southern
Africa". Fica-nos 0 apetite para a
leitura da obra, mas desde ja
encontramos na referida entrevista
pistas assaz esclarecedoras dos
caminhos e descaminhos da politi
ca norte-americana para com 0

nosso pais, ao longo destes ultimos
anos, particularmente desde
Reagan. Alias, 0 texto do conheci
do politico e universitario america
no estara agora a ser confrontado
com um livro, tambem acabado de
sair, da igualmente universttaria
americana Elaine Windrich, "The
Cold War Guerrilla. Jonas Savimbi,
the U,S. Media and the Angolan
War". Significativamente, a autora
dedica a sua obra "as vitimas
angolanas da doutrina Reagan" ...
A prop6sito de Crocker, ha

alguns anos atras, quando este
grande senhor andava em plena
"navette" diplomattca, na fase
angolano/ cubana/namibiana do
nosso processo, tive a oportunida
de de presenciar uma cena curiosa.
Posto frente a frente na sua mesa
de neqociacoes com uma delega
yao angolana, aqui em Luanda,
questionou-o directamente e a titu
lo pre vio 0 nosso Ministro dos
Estrangeiros da altura: " 0 Senhor
esta a falar com quem?", "quem
esta diante de si, representa que
governo, que pais?", "se os inte
resses economtcos americanos
neste pais forem antingidos, a
quem e que 0 seu governo vai
pedir responsabilidades?". Por
esta forma subil, estava atinal
Paulo Jorge a per a nu 0 caricato e
absurdo da situacao, isso de nao se
admitir, ao menos, um reconheci
mento implicito, quando se estava
visivelmente em plena neqociacao
internacional e quando se sabia (e
sabe) que eram (e sao) precisa
mente americanos os maiores inte
resses econ6micos estrangeiros em
Angola ...
A "provocacao " do ministro

angolano ficou sem resposta, mas
por estas e por outras e que
Chester Crocker havia de dizer
mais tarde, se bern me lembro na
"Afrique- Asie", que Paulo Jorge
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