
A s palavras dos outros parecem sempre pesar mais
do que as nossas. Como diz 0 proverbio, IIsantos
de casa nao fazem milagres". Na pagina 9 selec

cionamos efirmacoes e comentarios que podem ajudar a
ver-nos com outros olhos. E se ainda nao leu 0 livro do
ReneDumont, comece agora.

Como sempre, urn espaco para a Africa Austral -
desta vez 0 Zimbabwe e 0 centro das atencoes,
atraves de uma entrevista a Doris Lessing, exilada

nos tempos da ditadura racista de Ian Smith, hoje Ian
cando um olhar critico e preocupado sobre 0 seu pais.
Tao longe e tao perto ... Leia (e descubra as diferencas, se
houver) na pag ....
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tonio Jacinto, poeta e revolucionerio foi homena
eado de multiplas formas no segundo aniversa
o da sua morte, neste mes de Junho. Sem que

rer fazer dele 0 que ele nunea quereria ser, 0 Jango tam
bern se curva perante a grandeza do Homem que marcou
varias geragoes de angolanos - e pediu a um companhei
ro de muitas jornadas, Antero Abreu, que falasse de
Jacinto. Esta na Ultima pagina.

•...-----
A contracepqao e 0 aborto: a importancia de trans

formar 0 aborto num Ultimorecurso e a urqencia
de adoptar uma legislagao adequada a realidade

dos nossos dias e que reconheca as mulheres os seus
direitos - e 0 outro grande tema, aqui tratado por pes so
as de idoneidade indiscutivel. Leia nas paginas 4 e 5.

E7.....;-.
Uma geragao e muito pouco para alterar profunda

mente 0 perfil dum pais, quando se trata de edu
cacao e ensino. Vale a pena, portanto, reflectir

sobre "os tempos da outra senhora", quando Angola era
colonia - pagina 2.
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Odesenvolvimento exige, alem de condicoes de Paz
que continuam a ser-nos negadas, uma ampla for
macae dos angolanos a todos os nfveis, que tra

duza 0 nosso potencial humane em capacidades e reali
zacoes concretas. Sem isso, nao havera uma verdadeira
independencia nacional, num mundo dominado pelos
interesses dos "grandes". Problemas gerais da eduoeciio
e ensino ocupam 0 lugar de destaque nas paginas cen
trais. 0 entrevistado e 0Ministro da Educacao.

govemo (a quem se reconbece
ate legitirnidade para se defen
der) 0 desequilibrio nao se Iara
sentir a seu favor; enquanto
continuarem a ser concedidas a
Unita facilidades para a manu
tenyao do seu sistema de cornu
nicaeoes militares e da sua emis
sora, tudo continuara na mes
ma... excepto que teremos, para
satisfaeao dos nossos olbos, uma
Embaixada e uma Bandeira a
mais a ondear sob os ventos de
Angola.

Que quer pois 0 Senhor
George Moose, com esta demo
cracia "conversativa" que nos
obrigaram a aceitar e com esta
neutralidade "entre partes" que
nos nao permite defender?
Perpetuar a guerra, manietando
o govemo, ou reabilitar a una
gem da Unita, mantendo sempre
acesa (per secula, seculorum) a
chama das conversacoes? (Sees
te Editorial, escrito no inicio de
Julho, se desactualizou entre
tanto, congratulemo-nos)

Faz agora quatro anos que co
mecamos a (des)conversar em
Gbadolite. E, de conversa em
conversa, quem tirou os maiores
e melhores dividendos? Quem,
mantendo-se a margem dos
acordos, cuspiu no rosto da
Democracia, quem virou as cos
tas as palavras e conselbos da
comunidade internacional, quem
ocupou terras e ganhou Provin
cias e sitiou capitais e movimen
tou a guerra? Tudo isto enquan
to se conversava, enquanto se
conferenciava, enquanto se dis
curia, enquanto se negociava 0

ineqociavel - 0 voto de cada urn
de nos, dos que votaram no
MPLA por conviccao e dos que
votaram neste Partido, com a in
tenyiio unica de votarem contra
aUnita.

Como vao, perguntamos nos.
os Estados Unidos (ou a ONU
por eles) resolver a srtuacao,
quando Angola nao for urn pro
blema isolado em Africa, mas 0

mau exemplo que ja vemos se
guido DO Congo.que se alastrani
para 0 Zaire, que se podera vir a
ensaiar em Mo<;:ambiquee na
Africado Sul?

Vamos esperar todos nos, os
africanos, que a mesa das
conversacoes, jei que nunca tive
mos 0 utopico "povo no poder",
consiqamos inventar, nova. ge
nuina e muito nossa, a dernocra
cia de urn poder sem povo?

America dos Milagres, ajoelhas
semos perante 0 favor de urna
graya concedida.

Esquecemo-nos no entretan
to, que a Admtntstracao
Americana nao nos reconbeceu
porque quis, mas porque a isso
foi obrigada. pelos seus interes
ses, pelas suas conveniencias e
tambem porque, de cedeneia em
cede ncia, de boa vontade em
boa vontade (quase a beirar 0

suicidio politico)lbe retiramos a
possibilidade de qualquer argu
mento para urna outra desculpa.

Entretanto e apesar de tudo
(do reconhecimento que nos
honrou e da abertura da
Embaixada comque nos congra
tulamos) he. pontos que ainda
nos nao parecem claramente
transparentes:

Quando 0 Senhor George
Moose fala da paz e insiste que
a resolucao dos problemas de
Angola nao passa pela via mill
tar, tem, como sahemos. toda a
razao. Esquece-se porem, de urn
factor importante: enquanto 0

equilibrio de foreas S8 mantiver
no terreno, a guerra nao parara:
enquanto 0 triplo zero continuar
a ser desculpa para nao ajudar 0

Ao que parece, 0 reconheci
mento de Angola pelos Estados
Unidos, criou entre n6s uma
"conjuntivite" aguda e preocu
pante que nao s6 nos obriga a
fechar os olhos it Iuz das realida
des, como nos provoca urn certo
adormecimento opioso e cheio
de ilusoes.

Para 0 entendimento de al
guns, nao e preciso fazer mais
nada. Esta a guerra ganba e 0

futuro assegurado. Basta ter pa
cilmcia e esperar que a grande
America venba repor nos trilhos
o comboiodescarrilado das nos
sas vidas.

Que 0 vulgar cidadao assim
pense, admite-se. Agora que os
politicos (ou como tal reconheci
dos) julguem do mesmo modo,
leva-nos a preocupacao de saber
se, em suas maos, 0 Pais estara
air pelos melhores carninhos,ou
se acordaremosurn dia cornuma
crista a cantar de galo amesinha
da nossa caheceira.

Ja nos doeu a despropositada
euforia do reconhecimento.
Como se f<lramospobres de pe
dir, a agradecer urn pedaco de
pao para a fome das nossas bo
cas. Como se, devotos da Santa

Conjuntivite politica
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I in Sousa Ferreira,0 fim de uma era
- 0 colonialismo ponugues em Africa,
Lisboa, sa da Costa, 1977. Estaestudo
sobre educa(:Ao e cultura nas coI6nias
ponuguesas foi {eitopara a UNESCO em
1973.

2 "Trabalhos Preparatorios do IV
Plano de Fomento (1974-1979)
Educat;io ", Luanda, Servit;os de
PJaneamentoe Integrat;ilo Econ6mica,
1972 (mimeo)

Por outro lado, 0 ensino secundario
(excepto nos Liceus "importantes")
encheu-se de proiessores improvi
sados (militares, esposas de milita
res, estudantes, bachareis ou Iicen
ciados sem formacao pedagogical.
Ou seja, os professores com habili
tac;:ao especifica para 0 respectivo
grau de en sino (professores de
Posto, professores com 0

Magisterio Primario, ou licenciados
com especiaheecao pedagoglca)
eram a minoria.

. Baixos salaries dos professo
res. Aos professores primaries valia
o "complemento de salario" que as
familias dos alunos muitas vezes
!hes fomeciam sob a forma de ali
meriracao ou servicos. No ensino
secundario, acumulavam-se horas
extraordinarias 0 mais possivel, por
vezes a margem da lei.

Se e preciso demonstrar as gra
ves defici€mcias do ensino colonial
mesmo depois das reformas dos
anos 60, basta citar (entre muitos
OUtlosdados) a percentagem de re
provac;:oes no ensino primario em
1969-70, cuja media em toda a
Angola foi de 50,3% (Luanda -
42,7%; Cuando Cubango - 60%).

Apesar destas deficiencias gra
ves, contudo, 0 ensino funcionava
como um sistema, urna rede, urna
estrutura - e talvez 0 tributo mais
pesado que a Educac;:ao paga a
guerra, a incUria, ao desinteresse e
aos erros "de juventude" cometi
dos, seja precisamente a desarticu
lac;:aodes suas estruturas, 0 rompi
mento da cadeia de comuDicac;:ao
intema vital a qualquer sistema, 0

desaparecimento real dos mecanis
mos de controlo.

Falar hOje de sistema de ensino
no pais e pure surrealismo. Ha pro·
fessores, escolas, alunos, metodolo
g08, funcionarios de um Minis
terio... - mas nao urn sistema. E is
so nao e novidade. No nosso
Ministerio da Educac;:aoproduzem
se ha anos documentos, analises,
estudos, diagnosticos e propostas
suficientes para se saber 0 que fa
zeroPorque e que nao se fez ou nao
se faz... exigiria outro tipo de expli
cacroes. E, francamente, nao as en
contro ainda na entrevista do
Ministro da Educayao concedida a
este jornal (ver as centrais).

senhora" arrastamos connosco pro
blemas de ha muito diagnosticados
e nunca solucionados, por desin
teresse au incapacidade.
Exemplos?
·0 minimo investimento finan

ceiro e humane no ensino primario,
base de todo 0 desenvolvimento
educativo, quando comparado com
as outros niveis

· A MO Introducao das lingua
rnaternas respectivas (0 "ensino
nas linguas nativas", dizia-se) nas
primeiras elasses do ensino, condi
,.ao indispensavel para diminuir 0

abandono escolar e as altas taxas
de insucesso na maior parte das re
g10es do pais Ja nesse tempo ha
via quadros da Educayao (inspecto
res, nomeadamente) a defenderem
tal op,.ao. A medida implicava ou
tras (a nivel da pesquisa e produ
crao de manuais, por exemplo) e
nunca fpi concretizada.

· As aberrac;:c5esda rede escolar,
feita para privilegiar as areas ur
banas (na obvia 16gica colonial
desse tempo), sem respeito pela
demografia nem qualquer estrate
gia de desenvolvimento. Apos
1961, razOes poUticas vieram alte
rar em certa medida este quadro
nas provincias dites "ameayadas
pelo terrorismo" Mesmo assim, 0

nUmero de escolas suburbanas e
rurais era manifestamente insufici
ente. A existencia de boas escolas
urbanas it data da Independencia
permitiu absorver em parte a ex
plosao escolar inicial fazendo Mes
quecer" de novo a demografia que
em cada ano nos coleca milhares e
milhares de criancras as portas da
escola.

· Escolas superlotadas, falta de
meios de ensino, pes simas condic;:o
es de trabalho (embora as de hoje
fayam parecer suaves as do passa
do).

· A utilizac;:ao de professores
sem qualificac;:ao adequada. No
tempo colonial a expansao das es
colas nas zonas rurais viveu mas
sivamente de "monitores escola
res", que ti.nham apenas a 4" clas
se. Em 1969-70 28,75% dos 6 283
agentes de ensmo primano (1 pro
tessor para 61 alunos em media)
eram professores das propriamente
dites "escolas primanas", 26,65%
eram "professores de poston e
44,60% "monitores escolares".
Estes tinham a 4" classe e recebiam
uma minima formac;:aopedag6glca,
devendo teoricamente coadjuvar
professores formados e leccionar
apenas a 1" e 2" classes A realida
de era outra: no Uije eles eram
71,69% dos professores do ensino
primario e na Lunda 70,71%, no ex
tremo oposto, estavam Luanda com
6,37% e Moyamedes com 26,86%.2

Finalistas da escola de Protessoras de Posto da Missao do Vouga (Bie)1971
inManuel Nunes Gabriel Angola clnco .6cuJos de CrI.etlaniemo, 1978

Desde esses tempos "da outra

• Problemas do passado, proble
mas do presents ... ate quando?

ansmc especialmente destinado
aos mdigenas devera ser inteira
mente confiado ao pessoal missio
nArioe aos auxiliares".

Era 0 ensino rudimentar, que
apes 1956 se passou a charnar ensi
DOde adapt8yao (3 anos de escola
antes de transitar para 0 ensino
primarto propriamente dito, 0 que
poucos conseguiam), por lei nas
maos das Missoes catolicas. Esta
situacrao s6 terminou oficialmente
em 1961, com 0 tim do estatuto do
indigenato. As Missoes evanqelicas
ficavam discrlminadas, sempre de
pendentes de autorizacoes especi
ais. e com 0 problema adicional da
obrtgatoriedade do ensino apenas
em Portugu6s; 0 Decreto 77 de
9/12/1921 la 0 tinha estabelecido e
o artigo 69" do Estatuto Missioruirio
insiste 'Nas escolas 13 obrigat6rio
o ensino e 0 uso da lingua portu
guesa Fora das escolas os missio
narios e os auxiliares usarao tam
bern a lingua portuguesa No ertsi
no da religiao pode, porem, ser li
vremente usada a lingua indige
na"

FeIizmente, uns pOem e outros
dispOem... os Semmarios cat6licos
acabaram por lentamente formar
varies angolanos que, nao se tor
nando padres, preencherarn dife
rentes lugares intermedios na so
ciedade coloniaL E as Missoes
evangelicas continuaram a luta pe-
10 reconhecimento das suas estru
turas educacionais de Divel prima
no e secundano - em 1954 foi auto
rizado na missao metodista do
Ouessua urna escola Normal e com
eqwvalencia ao liceu; e no Dondi
(das Igrejas Congregacionais do
centro-sui do pais) foi reconhecida
a escola secundaria, embora nao
autorizado 0 ensino liceal Mas as
numeros falam por si segundo 0
ADu6do EstaUatico de 1958,
Angola tlDha 96,97% de anaHa
hetoal

Nao podemos pois basear-nos
em algumas dezenas de bolseiros
enviados para 0 exterior pelas
19rejas a partir dos anos 50, mais
urnas centenas de quadros angola
nos que estudaram nos seminarios
e coleglos catolicos, para imaginar
um cenario em que as 19rejas
teriam, no tempo colonial, conse
guido compensar 0 que ° Estado
portugu6s nao quis fazer.

As Igrejas, fosse a privilegiada
19reja Cat6lica ou fossem as 19rejas
Evangelicas, assumirarn a tarefa do
ensino como sua (ate porque isso
contava muito para a captac;:io de
novos crentes) e sabemos bem que
sem elas teriamos chegado as de
cadas de 60 e 70 com um atraso
ainda maior Contudo, nem essa e a
ruao de ser das Jgrejas, nem urn
Estado pode esperar de particula
res que assurnam 0 papel que a ele
!he cabe de garantir a acesso a es
cola (pelo menos bcisica) de todos
os cidadaos, sem discriminac;:Oe.s.

os Seminfuios cat6licos, em Angola
como nas zonas rurais de Portugal,
eram a forma de os pobres escolari
zarem os filhos varOes...

Mas mais do que isso, a "entre
ga· do ensino a Igreja nas colonias
teve a intenc;:io expressa de impe
dir um real desenvolvimento da
educacrao dos "indigenas·, conti
nando-a a estreitos limites, apenas
o bastante para os tornar mais
uteis ao sistema de explorac;:iioe os
"portugalizar ". 0 que acabo de
afirmar, talvez ehocante para al
guns, confirma-se facilmente lendo
o Acordo Missionano de 1940 (na
sequencia da Concordata de
Portugal com 0 Vaticano) e 0 sub
sequente Estatuto Missionano de
1941, cujo art.66" estabelece que "0

Nao e menos verdade que apos
a nossa Independencia, a despeito
de todas as proclarnacrc5esde princi
pio e marufestos de intenc;:oes do
MPLA, a educac;:iionilo foi prioriza
da neste pais ate 0 caos se instalar
em proporcrOesalarmantes e era ja
demasiado tarde. Alguns remedios
podem agora impedir a morte do
doente, mas dificilmente cura-Io
sem grandes, arriscadas e dispen
diosas cirurglas.

Porem, a critica ao ensino de ho
je nao deve fazer esquecer como fo
ram negativos os dias do passado
colonial. A viragem dos anos 60-70,
uma autentica revolucrao educativa
em Angola, nao chega para arnnis
tiar uma colonizacrio que ergueu
todo 0 tipo de barreiras a escolari-

• Mas pelo menes havia as eseo
las des Igrejas. .. ou nao era tanto
assim?
o papel complementar das

Igrejas e Missoes e hoje exaltado
por vezes de forma pouco objecti
va, apontando a de do os poucos
quadros formados (urna pequenis
sima elite proporcionalmente ao
conjunto da populacao) para se fa
lar de accao massiva. A participa
c;:aodas Igrejas no ensino (e sempre
teremos de louvar 0 esforc;:ode al
guns miasionarios nesse dominio)
foi condicionada pela politica obs
curantista do Estado portugues.
Traduzia a incapacidade desse
Estado em colocar professores em
Angola mesmo para a populac;:ao
branca e os poucos negros e mesti
c;:osditos ..civilizados" - dai os cole
gios religiosos para as meninas e
os meninos cujos pais pagassem
bem, tendo a Igreja Cat6lica 0 mo
nopolio do ensino secunda rio em
muitos "distritos ". Por outro lado,

zac;:aoda maioria e mesmo a exis
t€mcia de escolas de formacao me
dia e superior para a minoria Os
mais de 80% de analfabetos em
vesperas da Independencia e as
datas da criac;:aode Liceus, Insri
rutos e Faculdades em Angola fa
lam por si.

Nao se pode no espaco de urna
pagina analisar 0 percurso da edu
cayao e ensino em Angola sob 0 do
minio colonial pcrtugues. Mas qual
quer reflexao critica acerca da actu
al situac;:aotern de passar pela com
preensao da haranca que recebe
mos de urn passado nio muito dis
tante. Em termos de educacao.
uma gerac;:aoe muito pouco para al
terar profundamente 0 perfil de urn
pais (0 exemplo da revolucao cultu
ral em Cuba continua a ser urn caso
excepcional).

E ja uma banalidade dizer que
fomos colonizados por urn pais
tambem atrasado no ensino.
Portugal tinha das mais altas taxas
de analfabetismo da Europa e,
quanto a desenvolvimento da
Ciencia e Tecnologia, nio voltou a
estar na vanguarda desde a epoca
inieial da sua expansec maritima.
Acresce a isso 0 caracter retrogra
do e anti-cientifico do fascismo por
tugues, no poder desde 0 tim dos
anos 20, traduzido no medo obses
sivo de ideias novas e das eonse
quencias (inevitaveis) da escolari
zac;:aomassiva, na inculcac;:ao dos
valores da obedi~ncia cega ("saber
obedecer para saber mandar", lem
bram-se?), na carga ideol6g1ca pre
valecendo sobre a ci6ncia (tambem
nao lDventiunos isso .. ).

Precisemos de escolas em Africa, mas de escolas onde incliquemos ao na
tivo 0 caminho para a clignidade do homem e a gloria da nayao que 0 prote
ge... Oueremos ensJnar os nativos a Ier, ascrever e contar, mas nao fazft-los
doutores.

Cardeal Cerejeira, chefe da Igreja Cat6lica em Portugal no tem
po de Salazar'

Maria da Concei~o Neto

- Alguns toptcos sobre colonialismo e ensino -
NOS TEMPOS DA OUTRA SENHORA
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maneira que 0 dinheiIo e esbanjado.
Ou sao os "gatos" que 0 embolsam
ou a esbanjado

S. - Vocemesmae uma perita - pelo
menos em relagao ao Zimbabwe. Foi
Ja que cresceu e durante os Uitimos
anos visitou profundamente 0 pais.
Que alternativas propoe, que aspecto
terra uma ajuda apropriada e eiicieti
te?

D.L. - Facam algo de extremamente
simples, instalem bibliotecas que pos
sam emprestar os livros Seja quem for
que se encontre no Zimbabwe esta
ansioso por leitura.

S. - Livtos? E nao investimentos na
agricultura, nas infraestruras?

D L. - Os livros nao sao urn luxo,
sao uma necessidade urgente.
Aquelas pessoas procuram desespe
radamente adaptar-se ao mundo mo
derno. Mas metade delas nao tem
ideia nenhuma do que deve fazer, fal
ta-lhes qualquer instrucao. Os livros
poderiam servir para ultrapassar este
fosso.

S. - E para alem de livros?
D.L. - Qualquer tipo de tecnologia

alternativa Ha uma enorme necessi
dade.

S. - Isso pode fazer sentido, mas os
Govemos dos paises pobres exigem
no geral uma ajuda totalmente dife
rente, objectos de prestigio, desde
instelecoes isuiustrieis caras ate ao
armamento moderno para os seus
exercitos.

R.- A elite politica desses paises e
urn problema serio. A maior parte dos
dirigentes tem falta de experiencia.
AtingiIam as seus cargos porque ti
nham vencido 0 colonialisrno. Mas urn
bom combatente da guerrilha nao e
obrigatoriamente um born ministro.
Quando se ve por vezes os disparates
que eles and am por ai a fazer, a gente
chega a perguntar-se como e que 0

seu raciocinio funcionare.
S - A..zrur Jamal, 0 ex-ministro das

finangas da Tanzania dizia: 0 futuro
do Terceno Mundo dependera das
condigoesque seraoestabelecidaspelo
Primeiro Mundo e da qualidade da 00-
recgao do Terceiro Mundo. Como se
poderaomelhorar as duas coisas?

D.L. - Quem determina a diIecyao?
Quero eu dizer que 0 futuro depende
(a de como e se sera possivel incanti
var todos os talentos criativos que
existem em Africa e utilizar as suas
capaCldades.

S. - A ajuda ao desenvolvimento
nao tern uma grande prioridade acru
almente nos paises desenvolvidos
Muitas pessoas tinham tide a i1usao
de que, com 0 tim da guerra tria, have
ria imensosmeiosem capitais, ideias e
criatividade humana disponiveis para
o SuI. Desiludiu-a a indiferen9a em re
laqaoao TerceiroMundo?

D.L. - Eu nao sei se em Africa al
guam teve muitas ilus6es a este
respeito. Em todo 0 caso, eu nao es
perava nada.

alegres.
S. -E ashomensfalbam?
D L. - Claro que nem sem

pre.( ...J
S.. As organizagoesde apoio

dao no geral 0 seu dinheiro aos
homens - ou seja, as pessoaser
radas?

D.L. - No geral 08.0 se dao ao
trabalho de colocar as pergun
tas certas, como tambern nao olham
bem para as pessoas a quem dao aju
da. Um exemplo: em Dezembro pas
sado contaram-me no Zimbabwe a
hist6ria de alguns jovens, rapazes,
que tinham inventado um projecto - 0
desenvolvimento da regiao do
Zambeze inferior, ou coisa parecida
Fizeram urn pedido de ajuda financei
ra que lhes foi logo concadtda.
Alugaram um escrit6rio com Fax e fo
tocopiadora, outorgaram-se a si mes
mos uns belissimos salaries e desde
entao andam por ai e nao fazem nada
Este caso nao e unico.

S. - Porque e que os Iinenciedores
nao seapercebemdesteslogros?

D.L. - Formou-se uma casta de peri
tos intemacionais, com rendimentos
extraordiIlariamente luxuosos, que vi
ajam sem cessar atraves de todo 0

TerceiIo Mundo e vao dizendo as pes
soas 0 que elas devem fazer. Nas su
as cabecas existem apenas projectos
de enormes dimens6es, de milhoss ou
de bilioes. Nao fazem a minima ideia
de como muitas vezes uma pequena
quantia faria muito mais sentido,
quando investida no local acertado.
Quantias sobre as quais nao se pensa
seriamente na Europa poderiam mo
dificar uma regiao inteiIa num pais
pobre

S. - Ja ba anos que a te6rico sueco
das relayoes Norte-Sui, Gunnar
Myrdal, exigia que seacabasse com os
enormese cerosprojectos de desenvol
vimento: construam antes pOyOS,lam
nas e outras coisas simples para me
lhorar as conOOgi5esde vida nas aldei
as. Seraeste 0 caminho certo?

D.L. - Para tal agora je e um pouco
tarde demais. Aquelas monstruosida
des ja foram implantadas um pouco
por todo 0 lado, barragens e fabricas,
por exemplo, e agora os paises em
desenvolvimento tem que se debater
com elas e tornaram-se economica
mente dependentes delas. Mas eu
acho contudo que a ajuda internacio
nal de veri a dar mais aten9aO ao que
deveria ser melhorado no campo, nas
aldelas, junto das pessoas - pode ser
uma horta aqui, um pOyOali ou uma
pequena loja de aldeia. Este tipo de
ajuda poderia alterar muitas coisas
pela base. Quando 0 perito nao e nem
sequer capaz de se documentar mini
mamente, s6 sai trabalho mal feito e e
preciso exigir-Ihe as suas
responsabilidades.

S. - Sera que todo 0 sistema de aju
da ao desenvolvimento perseguiu
prioridades erradas?

D.L. - Eu vi como no Zimbabwe es
se tipo de peritos se instalam em
Harare no melhor hotel, alugam um
carro e vao para uma capital provinci
al qualquer. Depois encontram-se por
IA com alguns dos "gatos anafados"
locais e despejam-lhes os seus bons
conselhos. Logo em seguida tomam 0
aviao e regressam a America ou para
outro sitio. E e exactamente desta

No BeU Ultimolivro -Regresso a Afri·
ca·, Doris Lessing desavve 0 reenoontro
com a sua velha patria, 0 Zimbabwe.
Durante quatro viagens, e/ectuadas entre
1982 e 2992, eJaobsenrou 0 desin~o
des iDfraestruturas e 0 aumento da cor
m,P9io. DoriIr~, de 73a-. wmera
<fa por muitas muJb_ • ~ de _.
quenla. tinba de.:rito DO.!I8U primeiro BU

ceBBOmundial • Trag8die efricana· •
lIOCiedade lBJlllIIISiva dati fazanclitlrM rod...
sianos. ma apoiava a luta d.,lbertagllo
dos negror, PM _ ntdo, 0 regimemlno-
ritariobcanco de Ian Smkb D8g0u , eario
oomWlisCaa eauada no paJ.. A .,a obrII
matspopular /oJ0 romanc:e .~
·0 dUiriodourado·,uma ~ de blbIla
domovimento femInino.

seca, em que esse milho teria sido tao
necessario. Historias destas, de enos
cometidos pelos chamados peritos,
pode ouvi-las a cada instante.

S. -Entao quem e que sabemelhor?
D.L. - Basta perguntar aos campo

neses africanos. Sempre houve cicli
camente secas e fomes. Por isso os
camponeses faziam uma reserva com
parte das suas colheitas, para casos
de necessidade. S6 quando n6s, os
brancos super-inteligentes, lhes aeon
selhamos a esvaziar os celeiros a que
eles se depararam impotentes diante
das piores secas de he 50 anos.

S. - Mas tamoem nem tudo 0 que 0
FMl e 0 Banco MunOOalfazem esta et
rado...

D.L. - Nem tudo mas muita coisa.
A sua abordagem esta errada, gas
tam quantias enormes ali on de pe
quenos montantes teriam melhores
resultados. Eles muitas vezes nao
tem sequer conhecimento das condi
coes locais. A maneiIa como actua
ram alguns desses peritos a um es
candalo intemacional, uma vergonha.
( ... J

S. - Os doadores da Europa e da
America ficam contudo incomodados
quando milhoes de aoteresou de mar
cos sao esbanjados pOTinctiria, sem
qualquer sentido. Onde vai parar esse
dinheiro?

D.L. - Em grande parte alimenta
novos ricos corruptos, os chamados
"gatos anafados" que subtraiem tudo
o quepodem.
S. - Mas esses "gatos Bnafados"

constituem realmente um problema
assim tao grande? 0 enriquecimento a
custa da comunidade tambem existe
na Europa...

D.L. - Mas urn pais rico pode penni
tir-se ter os seus "gatos anafados"
mais do que um pais africano pobre.
Embora, de modo algum, sejam todos
corruptos ou sem escrupulos - a bom
nao 0 esquecer. Muitos dos habi
tantes de Africa sao pessoas hones
tas e activas.

S. - No seu livro atribui sobretudo
as mulheres essasqualidades pOsiti
vas. Sera que elas fazem um melhor
trabalbo em Africa?

D.L. - Por todo 0 lado no TerceiIo
Mundo sao as mulheres que traba
lham mais duramente. Se alguam qui
ser resolver qualquer coisa no
Zimbabwe, dirige-se a uma mulher.
Sao impressionantes: muito fortes,
muito optiInistas, trabalhadoras e, so
bretudo, para alem do mais, muito
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(Tradu~ao duma entrevista dada a
revista "Der Spiegel", n° 21 de 1993)

Spiegel- 0 seu t1ltimo livto transmi
te uma imagem acabrunhante dum
pais africano em desenvolvimento.
Seraque no TerceiroMundo, e sobie
tudo em Atrica, tudo sedeteriora?

Doris Lessing - A imagem a discuti
vel. He um equilibrio entre 0 bom e 0

mau. Mas na Europa estamos tao ha
bituados a receber mas noticias de
Africa que nem se toma consciencia
das boas. •.

S. - Nao considera entao fundadas
as noticias ceceetrotioes sobre 0
continente negro?

D.L. - Sim, em certa medida cons i
dero. 0 sida e uma catastrofe. A terri
vel doenca espalha-se por toda a Afri
ca [...J Tambem a deprimente que se
tenha formado em muitos paises po
bres uma classe de negros ricos cor
rupta, perfeitamente desavergonha
dos. E ap6s dez anos de uma politica
errada, como foi 0 caso do Zimbabwe,
os investimentos estrangeiIos afluem
para a regiao do Pacifico e para ou
tros sitios quaisquer, mas nao para
Africa, onde sao tao indispensaveis.

S. - Seraque os paisesricos ja desis
tiram de Africa, por considerarem tra
tar-se dum casodesesperado?

D.L. - Espero que nao. Isso seria
urn erro. Tudo esta muito dependente
de como vai evoluir a Republica da
Africa do Sul. Se a mudanca se efec
tuar pacificamente e se a economia ti
ver exito, todo 0 suI do continente se
podia aproveitar dlSSO e prosperar.
::.;,asar de todos os contratempos, no
Zimbabwe as coisas nilo vao mal de
todo. Em compar acao com
Mocambique ou a Tanzania, 0 pais a
um exemplo de sucesso.

S. - Embora a agriculture ende tao
mal!

D.L. - A Africa austral sofre de uma
seca que dura ha um se culo. No
Zimbabwe a seca foi particularmente
dificil. Mas houve por outro lado
aspectos positivos como me contou 0
chefe da Associa~ao dos grandes fa
zendeiIos, na sua maioria brancos: a
seca pas a nu a arnbi9ao e a incompe
tencia da camada diIigente e revelou
simultaneamente que a este nivel do
topo existem jovens negros muito in
teligentes, competentes, nao corrup
tos, que conseguem dar conta da cri
se e que na realidadde sao quem diIi
ge agora 0 pais.

S. - 0 governo alemao constata, no
seu relatorio sobre 0 desenvolvimento,
que desde 1983 a sltuayao dos paises
a sul do Sara e de muitos estados de
Asia e da America Latma pJOrade ano
para ano. Porque e que todos osesfor
gosfalharam?

D.L. - E possivel que uma parte da
responsabilidade caiba ao Fundo
Monetano Internacional e ao Banco
Mundial, os grandes fomecedores
de ajuda ao desenvolvimento. Por
exemplo, no Zimbabwe, eles provo
caram grandes danos porque deram
conselhos absolutamente enados.

S. - Quais?
D.L. - Foram exactamente es

tas organizayoes que aconselharam 0

Governo a vender as reservas de mi
lho do pais para com essa receita pa
garem parte dos juros da enorme divi
da externa. Pouco depois chegou a

ENTREVISTA COM DORIS LESSING
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Desta sorte devem ser gararltidos a mulher angola
na os meios de divulqacao e de aplicayiio medico-ci
entificos que lhe permitam saber 0 quando e 0 como
optar por uma matemidade oonsciente e desejada.

Sabemos, porem, que todas as inumeras dificulda
des que 0 Pais atravessa, mormente pelos retrccessos
resultantes da guerra, somados aos avances do obs
curantismo, fazem com que seja bem diferente a reali
dade.

4. No que diz respeito ao direito penal, 0 aborto
deve continuar a ser punidoquando efectuado fora do
quadro legal em que a lei 0 permite.

Isto significa que ele continuara a constituir um cri
me quando praticado sem 0 consentimento da mu
lher, ou sem 0 seu consentimento presumido quando
feito em sltuacao de emergencia e para salvar a vida
damulher.

Sera ainda crime todo 0 aborto feito fora da respon
sabilidade do medico e de local pr6prio e com 0 tito de
angariar lucro. E ainda 0 que resulta de violencia fisi
ca contra a mulher, desde que 0 agressor tenha co
nhecimento do seu estado de gravidez.

Particularmente importante na qusstao do dire ito a
interrupcao da gravidez eo que se prende com 0 cri
me de violacao, permitindo sempre a mulher que foi
vitirna do crime de violacao par fun a gravidez que de
la resulta.

Neste ponto MO sera demais recorder 0 caso cla
morose da jovem irlandesa, vitima de violacao, a
quem a justica do seu pais recusou 0 direito a abortar
e ainda 0 de mostrar, atravas de analise dos tecidos
do feto, a prova da identidade do vioIador.

No entanto, a despenalizacao do aborto na maioria
dos paises preve, precisamente, os casos de gravidez
resultante de violacao e 0 aborto terapeutioo pratica
do para a salvaguarda da vida da mae ou quando 0 fe
to se apresente com malformacoes fisicas ou psiqui
cas.

5. A tendencia para a Iiberalizacao do aborto
efectuado dentro do condicionalismo legal e hoje pre
dominante na maioria dos paises europeus e mesmo
em paises da America do Norte. Nos Estados Unidos
forrnaram-se grupos de pressao antaqonicos, uns
"Pro-Vida" contraries a toda a forma de aborto, outros
"Pro-Escolha" que pugnavam pelo direito atribuido a
mulher e ao medico assistente de optarem ou nao pe-
10 aborto. A controversia, no fundamental, centrava
se em saber se 0 embriiio e ou 080 pessoa, cuja vida
deve ser preservada desde 0 momento da concepc;:iio,
o que era sustentado pelos "lobbies" Pro-Vida, ou se,
pelo oontrario, 0 embriao nao merece proteccao insti
tucional devendo a questiio do prolongamento ou nao
da gravidez ser resolvida na esfera de privacidade da
vida da mae e sob responsabilidade profissional do
medico assistente

Na discus sao filosofica e teol6gica da questiio de
paramo-nos afinal com a necessidade de determinar
quando se inicia a Vida, se dentro do utero materno,
logo apos a fecundacao, ou mais adiante quando 0 fe
to toma um desenvolvimento tal que ja e um ser via
vel, ou antes tiio-somente apos 0 nascimento com a
separacao completa do feto com vida, do ventre rna
terno.

sao principios culturais e religiosos que estao em
jogo e em antagonismo e como tal geradores de acesa
controversia.

Nao temos, porem, duvida que em relacao it mu
lher, como gestante ou nao de uma nova vida, deve
ser dada pelos diversos meios cientificos que a cien
ciamedica ja pOe ao seu alcance, a Ultima decisao so
bre 0 querer ou nao querer assumir a maternidade
dum novo ser, com tudo quanto ela exige de dadiva
de si propria.

A mulher, nos termos da mesma convenyao, de
vern ser garantidos os cuidados de saude, incluindo
os relativos ao planeamento familiar

mentos..."

ro de filhos dentro da familia.
No nosso direito constitucional e em todo 0 orde

namento jurtdico anqolano.e assegurada a igualdade
entre 0 homem e a mulher. postergando-se toda e
qualquer discriminacao.

E neste enquadramento que temos que situar a
questao de como pode ou nao a mulher angolana
exercer 0 seu direito de, como cidada, optar em
concreto por ser mae ou nao ser.

Embora no direito interne se verifique um vazio
institucional quanto a esta materia, convem ter pre
sente que Angola ratificou a Convencao sobre a
Eliminacao de Todas as Formas de Discriminacao
contra as Mulheres, pela Resolucao da Assembleia do
Povo n? 15/84 de 19 de Setembro, que estatui expres
samente sobre a proteccao da rnatemidade e "0 direi
to da mulher decidir livremento e com todo 0 conheci
mento de causa, do nlimero e espayamento dos nasci-

feto.
3. Mais complexes e interessantes sao os as-

pectos juridico-teol6gicos que se entrelac;:am na apre
ciacao da questiio da legalizayao do aborto.

Indiscutrvelmente, a posicao a tomar passa pela
aceitacao ou nao da atribuicao a mulher duma posi
yao de plena cidadania ou de subalternizaeao na hie
rarquia social.

E isto porque so numa sociedade efectivamente
democratica, esvaziada de todo 0 conteudo de discri
minayiio sexual, pode ser atribuida a mulher 0 direito
de controle da sua propria fecundidade. Tal nao e
compativel com uma sociedade em que a mulher SEl
jam impostos padroes culturais segundo os quais e
conferido ao homem a hegemonia, sobretudo em
quanto diz respeito it fecundacao da mulher e nume-

2. Analisando a questiio da legalizayiio do abor-
to em concreto, temos que ter em conta que neIa se
entrelacam com igual repercussao elementos de in
dole medica e de indole juridica, esta Ultima intrinse
camente ligada aos direitos da pessoa humana e ao
dire ito penal.

Temos, em materia de direito penal, ainda vigente
em Angola 0 C6digo Penal, herdado do tempo coloni
al, que nem tampouco esta ia em vigor em Portugal e
que, quanto ao crime de aborto, mantem 0 texto
aprovado no seculo dezanove.

No que concerne aos aspectos medicos a salva
guardar, poe-se com especial relevancia a obrigatori
edade de que a interrupcao da gravidez seja feita sob
a responsabilidade de um medico e num centro cUni
co ou hospitalar adequado.

Crucial tambem e a determinacao do periodo limite
dentro do qual a tnterrupcao de gravidez pode ser
efectuada sem prejuizo para a saude da mulher que
sofre a Intervencao. No geral e aceite que a interrup
Qaovoluntaria de gravidez pode ser feita ate as 12 se
manas de gestaQao sem prejudicar a vida e a saude
da mulher. Para alem deste periodo so e passivel 0

denominado ABORTO TERAPtuTIco 0 aborto tera
pelUtico e aquele que resulta da necessidade de sal
var a vida da gestante posta em risco com 0 prolon
gamento da gravidez e ainda 0 que e determinado
pela confirmac;:aoda malfoImayao ou inviabilidade do

1. Neste momenta da implementacao da demo-
cracia torna-se particulannente oportuno trazer a luz
da discus sao publica, a questao da legalizagao do
aborto.

Confrange-nos, porem, constatar que falar da
leqalizacao do aborto pressupfie uma sociedade de
mocratica em vias de estabilidade e desenvolvunen
to, 0 que hoje nos e retirado quando nos limites do
horizonte se veem acesas as fogueiras desta guerra
atroz movida contra 0 povo angolano pelas forcas fas
cistas coligadas da Africa Austral.

Na verdade, a legalizayao do aborto tem a ver com
todas as questoes circundantes que 0 podem evitar e
postergar, para que ele apareca como uma "ultima
ratio", num encadeado de srruacoes que podem levar
a uma matemidade mdesejada ou terapeuticamente
desaconselhavel.

Porque, como questoes previas primordiais, poem
se a necessidade da EDUCAyAO SEXUAL e a disse
minacao, de forma ampla e generica, dos metodos de
PLANEAMENTO FAMILIAR.

Ora a educacao sexual pressupoe um siste
ma de ensino ja suficientemente estavel e desenvol
vido, para ter professores pedagogicamente prepara
dos para, no adequado nivel de ensino, fazerem a
preparacao das geraqoes de jovens para uma activi
dade sexual consciente e responsavel,

A disseminacao dos meios de planeamento famili
ar envolve, por sua vez, toda a arnpliacao de centres
de consulta acessiveis a grande massa da populacao
em idade fertil, acompanhada da possibilidade de ob
tenyao dos meios materiais e medicamentosos a se
rem aplicados em concreto.

Tudo isto e, num momento de crise como 0 que vi
vemos, um objective que se apresenta muito dificil de
alcancar.

Nao sao amda de subestimar todos os facto
res imperantes de natureza cultural que rejeitam os
proprios metodos de planeamento familiar, como con
tranos a afirmacao emblematica da virilidade e abas
tanya que provem da existsncia de uma larga prole.

Maria do Canno Medina

A legaliza~ao do ahorto
If



4. NAO. Nao acredito que uma mulher que faya
leis seja a favor desse castigo.

3. Sim. Em todas as circunstancias em que 0

aborto tenha fins terapeuticos, nomeadamente para
salvar a vida da mae, ou amda nas situac:;6esde viola
~ao. incesto e em menores.

2. Acho que e necessaria a educacao sexual nas
Escolas, ministrada por pessoas que estejam devida
mente preparadas para 0 fazer.

Nesta educacao sexual esta implicito trans
mitir conhecimentos sobre Planificacao Familiar e
seus diferentes metodos de anti-concepcao,

Sabemos que 0 inicio da vida sexual nos ado
lescentes asta sendo cada vez mais precoce, com 0
risco de surgimento de gravidezes nao desejadas,
com todas as consequencias que dai advem, nomea
damente fisicas, psiquicas familiares e materials.

Se os jovens sexualmente activos tiverarn
educacao sexual e conhecimentos de planificacao fa
miliar, saberao como defender-se das gravldezes nao
desejadas

1. Acho que nao. 0 Estado pod era contribuir
com uma quota parte e os cidadaos, sobretudo os
mais favorecidos financeiramente, ajudarao igualmen
te na concretizacao dos Programas de Planeamento
Familiar, ou seja, na aquisicao dos diferentes meto
dos,

Hesposta
Da Dr" Fatima Madeira Rita, especialista em obste

tricie e ginecoJogia. Foi directora clinica da
Maternidade e e professora na Faculdade de Medicine.

/'..J

foi muitas vezes a ignorfmcia, a falta de meios ou a
afectividade mal correspondida, Sendo a gravidez urn
acto a dois, se ha que castiqar algum. por que nao
casnqar tambem 0 homem que e 0 co-autor? Porque
nao responsabilizar a sociedade onde ela esta insert
da? Porque nao criar as condicces para evitar esta
pratica?

-------.~-.#~ ,.....

4 De modo algum. 0 sentimento maternal na
mulher e em geral muito forte. Uma mulher que decide
abortar fa-lo depols de urna luta entre sentimentos
ambivalentes, em que acabam por ter mais peso os
factores sociais que determinam a opc:;ao.

E em gera1 urna situac:;aode desespero em que a
mulher e a primeira vitima. 0 que a levou a engraVldar

3. Em geral sou contra 0 aborto. Em Saude
PUblica mais vale preveniI que remediar e 0 aborto e
urn remedio. que pode trazer consequencias desastro
sas Contudo ha. situayaes em que ele se imp6e. Sao as
situac;:oes de indIcac;:aomedica, em que 0 prossegui
mento da gravidez poe em risco a saude da mae ou do
filbo. Os casos de viola¢o seJ..-ualde que resulta gravi
dez e outra das situac;:6esem que aceito, pois a gravi
dez e uma penahzac;:aoacrescentada a agressao sofri
da. Mais discutiveis sao os casos de gravidezes preco
ces em jovens com imaturidade fisica e emocional para
a Materrudade, em que aceito com reservas, lStO e
desde que se tomem medidas activas para impedir os
abortos reiterados. mais gravosos por vezes que a gra
videz inicial

2. Sem duvida, e penso que 0 grupa alvo devena
ser 0 dos adolescentes. 0 ideal seria urn programa m
tegrado, de educac;:aosexual e formativa abrangendo
aspectos de prevenc;:ao de doenc;:as sexualmente
transmitidas e infertilidade e de doenc:;ascancerigenas
ligadas ao sexo precoce. A divulgac:;aodos metodos se
ria urn dos componentes do programa mais abrangen
te, para eVltar a promiscuidade, escudada pela liberta
yao da gravidez.

1 Dizia urn peri to de Saude Infantrl de parses em
desenvolvimento, que para 0 recern-nascido e tao im
portante 0 cumprimento do calendario de vacinacoes
como a demora de nova gravidez da mae. Esta hoje
medicamente bern estabelecido que a saude da mu
lher e da crianca esta intimamente relacionada com a
idade da procriacao, 0 numero de gravidezes e 0 inter
valo entre elas. As idades de menor risco situam-se
entre os 20 e os 34 anos, sendo as extremas, isto e an
tes dos 20 e sobretudo antes dos 18 e apes os 34. fac
tores que podem agravar a saude raatema e mfantil.
As gravidezes murto proximas, nao permitindo uma re
cupsracao materna e impedindo a prestacao integral
de cuidados ao recem-nascido. aumentam 0 risco de
doenca e de mortalidade materna e fetal implicando a
repeticao de outras gestac:;6es. Esta tambem provado
cientificamente que na alta paridade, isto e, 0 aumen
to de numero de partes a partir do 4°, 0 nsco de morta
lidade e grande e tambern para 0 bm6mio mae-filho.

Temos uma mortalldade materna e infantil
das mais elevadas. E rmpenoso dirmnui-la com todas
as Armas ao nosso alcance. Ora, abstraindo-nos das
demais razoes (sociais. demogrcificas, de des en
volvimento) para nos basearmos apenas nas de ordem
estritamente medica, e 6bvio que os Organismos res
ponsaveis de Saude tem 0 dever de por a disposieao
das populacoes todos os meios de contracepcao dispo
niveis, fazendo uma divulqacao activa dos mesmos,
com enfase para os mais eficazes e adaptados ao perfil
biol6gico e socio-cultural das mulheres alvo.

Ha ainda urn aspecto nao menos importante
que convem realc;:ar.E que com a disponibilidade e
acesso fa.cila esses metodos, tende a haver menor re
curso ao aborto, infelizmente adoptado por mulheres
em condic;:oesde desespero, independentemente das
suas convicc;:oes religiosas, moralS ou culturais. 0
abOrto traz consigo marcas psico-emoClonais e por ve
zes fisicas indeleveis, bem mais pemiciosas que 0 uso
consciente e responsavel de qualquer metoda eficaz
de contracepyao.

Resposta
Da Dr" Vivalda Tendinha, especialista em obstetricia

e ginecologia. Eoi dtrectore da Matermdade Augusto
Ngangula. E professora na Faculdade de Medicina.
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3. Aqui chocam-se as convicc_;:oesdo medico e a
consciencia do cristao. Umas a dizer que sim e a outra
a dizer que nao. Mas pela experiencia que tenho, e
tendo em conta a tamanba degradac;:ao moral e dos
costumes que aqui se vive, eu penderia para 0 sim.

4. Nao, porque salvo raras excepc:;oesa mulher
que pretende abortar, e como a que quer suicidar-se,
esta psiquicamente descontrolada. Sou sim a favor du
ma legislac_;:aoseria, que castigue quem executa um
aborto inseguro, isto e, sem a devida competEmcia e
fora das instituiyoes id6neas. (28.6.93)

2. Esta pergunta funciona para mirn como espa-
cia de dois gumes. A divulgayao pode implicar utiliza-
98.0.Os conbecimentos adquiridos acabam por ser pos
tos em pratica e ai e que se podem atropelar certas re
gras morais, degradar-se a noyao de respoosabilidade
e enaltecer-se a irreflex8.o e 0 egoismo. No entanto
pense que numa deterrninada idade e escolaridade,
em que as consci€mcias estejam formadas, e ja se te
nba urna noyao de respoosabilidade, se podera eosinar
e divulgar. A informay8.onao deve ter caracter imposi
tivo. Nao estou de acordo com as lavagens cerebrais,
impedindo que as pessoas escolham livremente. de
acordo com as suas consci€mcias

1. Devo dizer, em relaQao a prime ira pergunta,
que todo 0 planeamento familiar (P.F.) deve obedecer
a urn programa ou estrategia de desenvolvimento po
pulacional. bem estrururado, com objectiv~s bern deti
nidos. Penso que quando os diferentes metodos anti
concepcionais sao pastos anarquicamente a disposiyao
dos cidadaos, correm-se tambem serios riscos que pre
cisam de ser ponderados. De qualquer maneira, e ao
Estado que compete implementar este tipo de progra
mas de acordo com todos os parametros a sua disposi
c:;aoe aos objectiv~s que pretende atingir. Ora isto im
plica tambem uma certa gratuitidade para que 0 mes
mo tenba adesao e exito.

Hesposta
Do Prot Dr. Paulo Adao de Campos. Foi Director da

Maternidade e e actualmente Director e professor da
Faculdade de Medicina

4. E a favor de leglsla~ao que castigue a
mulher que ahorta?

3. Ha alguma circunstAncia em que acei
te 0 ahorto provocado?

2. Acha que se deviam fazer consultas e
divulga~ao sobre os metodos anti-concepcio
nais nas escolas, a partir de uma determina
da idade?

1. Acha que b dever do Estado por a dis
posi~ao dos cidadaos os diferentes metodos
anti-concepcionais, sem exce~ao?

Perguntas:

o terha d8'~o reJativa ao &bono no nosso pais,
que a dra. Maria do Canno .Medina tratou em profundida
de na pagina anterior, obriga a wna reflexao selia da soci
edade angolana sobre.s questoes da contracepcao,do
papal do Estado como legislador e como servidOI dos Inte
resses de popula~o, bem como do direito de o~o dos 0-

dedios. Porque as opinioes muitas vezes se extremam a
aste respeito e a discussio cai em espec:ula~es filos6fico
feligiosas. 0 JANGO QUU! abrir a possihilidade de urn con
.fIonto de ideias a este respeito.

EntregAmos a algumas pessoas de reconheeida
idoneldade um pequeno inquilrito.. AIl perguntas e as res
pectivas feBp()StaS foram 0 que se segue. Esperamos ain
de. cutras contJ:ibui~ que certamente chegario e pubU
caremos no pr6ximo numero,
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Minlstro
Algumas medidas
tem vindo a ser
adoptadas, nomea
damente:
- A melhoria das con
dicoes sociais dos
professores,

fundamentalmente salariais;
- A definicao de diplomas legais que
tornem a carreira docente mais
atractiva (exemplo: 0 estatuto da
carreira docente nao universitana,
a aplicacao do regime de diuturni
dades);

- 0 reforco da capacidade de forma
yaO, principalmente ao nivel da
formacao inicial, com a colocacao
de professores com qualificacao
adequada nos Institutos Normais

JANGO - 0baixo
nivel geral dos pro
fessores do ensino
primerio e apontado
como uma causa im
portante de insucesso
escoler. Quemedidas
preconiza para atrair
e manter elementos
qualificados para 0

ensino neste sector?

Ministro - E uma verdade que
os indices de reprovacoes e desis
tencia sao extremamente elevados,
a que torna 0 sistema de ensino
pouco rentavel.

Um conjunto de factores
concorrem para esse quadro, como
sendo:
- A fraca preparacao psico-pedag6-
gica e cientifica dos professores;

- A ut.iliaacao de infra-estruturas
inadequadas, impr6prias e prati
camente sem equipamento;

- Criacao de tres tumos diaries de
funcionamento da escola, no 10
Nivel, diminuindo por urn lado, os

des instaladas.
E verdade que 0 indice de

crescimento da rede escolar e infe
rior actualmente ao indica de cresci
mento anual da populacao em idade
escolarizavel. pelos motivos arras
referidos. Devo dizer que segundo
estudos recentemente elaborados,
para se atingir uma taxa de escolari
zacao de 60% na faixa dos 6-14 anos
(actualmente e de cerca de 46%) no
tim do seculo, sera necessario CODS

truir e equipar cerca de 8 000 novas
salas de aulas e reabilitar e equipar
cerca de 9 000 salas de aula.

Trata-se, par conseguinte,
dp. invpstimpntns ::IUll1t::>rlnc: (T11'" n

MiDistro - Numa guerra verih
cam-sa sempre os efeitos directos e
os indirectos. As principais causas
do que me acaba de dizer sao es
sencialmente os efeitos indirectos,
como sendo 0 exodo das populacoes
para as principais centros urbanos, 0
fraco investimento no Sector, princi
palmente na construcao de novas
salas de aulas e na aqutstcao de
equipamentos, pois uma boa parte
dos recursos do Estado ATI'IC':l'InFlli7.l'I-

Enfim, todo este conjunto de fac
tares tem concorrido
para 0 fraco
rendimento escolar.

Algumas acco es
tern vindo a ser
adoptadas, com vista
a ir paulatinamente
modificando a qua
dro descrito.

tro horas diarias e aumentando,
por outro lado, 0 tempo que a en
anca, sobretudo quando 0 pai e a
mae sao trabalhadores, esta fora
de qualquer controlo e acom
panhamento de estudo;

- A insuficiencia de material didacti
co e pedaqoqico;

- As condiccas sociais dos professo
res, incompativeis com as suas
funcoes:

- Saude e alimentacao dos alunos;
- Debilidade ou falta de enquadra-
mento pedagogic a em relacao a
escola; e tambem 0 fraco dominic
da lingua portuguesa par parte
dos alunos e dos professores.

Entrevista com 0Dr. JOAO BE.

JANGO - Naquele trabalho do
cumenta-se que em 1989/90, dos
alunos inscritos seisanos antes na 1"
clesse, s6 12,3% tinham atingido a 6"
cJassee dos insctitos 8anos antes, s6
3% tinham atingido a 8·classe.Esta
consearacao, fruto do elevado grau
de desistencies e repetencias e extre
mamente preocupante e reveladora
do fraco rendimento do sistema do
ensino, pot debilidades intrinsecas
ou grandes dificu1dadessocieis e cul
turais das criences. Ouer comentar?

Estado, por si so, nao esta em con
dicoes, pensamos nos, de suportar;
tera de contar com 0 apoio de toda a
sociedade.

do para a defesa do Pais.
E importante referir que 0

Pais ascende it independencia com
uma rede escolar distorcida e in
compativel com a grande explosao
escolar que se verifica logo ap6s a
independencia. Ora, para fazer face
a esse crescimento, era necassario
construir novas salas de aulas e
equipa-las, fOI1l_larnovos professo
res, etc. etc.

o agravamento da situacao
militar do Pais nao permitiu que 0

Pais canalizasse para 0 Sector os re
cursos neceasarios para esse tim,
para alern da acentuada deqradacao
das infra-estruturas escolares, que
se verificou, como consequ€mcia de
uma super-utilizacao das capacida-

II0 que e necessario e que as }:

JANGO - SenhorMinistro: no tra
balho do Dr. Joaquim Silva, publica
do parcialmente no pen ultimo
"Jsnqo", vetiiice-se que em Angola 0

efectivo escolar no ensino primetio
do 10 nivel, no ano lectivo de
1984185,se reduziu, em comparayao
com 0 de 1980181,a
menos de metade na
Provincia do
Huambo, a urn quin
to na provincia do
Cuanza Sui, a tres
quartos na Provincia
de Malanje. Mesmo
em ptovincies pouco
afectadas directa
mente pela guerra
mio houve progresso
compativel com 0

aumento de otiences
em idade escolar (na
Huile houve uma te
duqao para tres
quartos, em Bengue
la e em Cabinda os
nuzneros foram sen
sivelmente os mes
mos, e a unica
provincia com au
mento deste tipo de
populaqao foi a de
Luanda - aumento
de 30% - Binda assim
niio proporcional a
grande expansao da
populaqao da capi
tal). Nao se tratava portanto apenas
de consequencies da situaqao de
guerra que a trevesse vamos. Como
explicar entao?

r



Entrevista dada a 19.03.93
Fotos gentilmente cedidas

palo JomaJ de Angola

Ministro - 0 volume de investi
mentos nos niveis inferiores, isto e,
no Ensino de Base Geral e no
Ensino Medio, sempre foi maior que
no Ensino Superior, ate pela sua di
mensae e quantidade de alunos que
absorve e foram sempre os niveis
prioritarios, fundamentalmente 0

Ensino de Base.
o que eu pense e que deve

mos cuidar da melhoria da qualida
de de ensino em todos os niveis.

Nesta perspectiva eata ja
em estudo um novo modelo de ensi
no que vai conferir urna maior quali
dade de ensino.

Por outro lado, ha cerca de
dois anos iniciou-se urna nova forma
de acesso ao Ensino Medio e
Superior, com a institucionaliaacao
dos exames de admissao.

JANGO - Segundo
certos celculos, 0 custo
de formayiio dum qua
dro superior eigual ao
necesserio para a forma
yBO bssice de 50 crien
ces. Dado 0 desolador
panorama do ensino pti
mario e medio, e tam

bam do superior (ia que a sua quali
dade esta a ser gravemente afectada
pelo baixo nivel existente a montan
te), nao sera de ptiotizer 0 investi
mento naque1esdois tipos de ensino,
e restringir 0 acesso ao terceiro,
investiruio-se mais na qualidade do
que na quantidade?

Por outro lado, a
grande maioria dos
Angolanos nao teve
acesso a formacao du
rante 0 periodo colonial
e e 16gico e legitimo
que com as condicoes
criadas com a indepen
dencia nacional, as pes
soas quisessem aumen
tar os seus conheci
mentos.

Hoje , ao nivel do
Ensino Medio ja nao se
verifica a horario do tra
balhador estudante,
apenas existe no
Ensino Superior pelas
caracteristicas deste ni
vel de ensino.

MInJ.stro - Nao nego que tal te
nba acontecido. Mas e import ante
salientar as condicoes em que 0

Pais ascendeu a Iudepe ndencia,
com uma fuga generalizada de tee
nicos, deixando paralisado quase to
do 0 Pais. Portanto era necassario
formar rapidamente quadros para
por 0 Pais a funcionar.

JANGO - Niio pensa que 0 fmfa
se dado ap6s a independfmcia Ii for
mayao dos adultos e ao estatuto de
estudante-trabalhador veio deslocar
dos seus postos de trabalho muitos
trabalhadores dos sectores besico e
medio, diminuindo 0 rendimento das
empresase atingindo em Ultima ana
lise as cnancas, que se viram priva
das de professores nas escolas e de
enfermeiros e tecnicos nos bospitais?

da. 0 que e necessario de facto e
que a sociedade se transforme, que
as profis soes sejam dignificadas,
que as pessoas sintam que a sua as
censao profissional nao e apenas di
tada pela obtencao de urn Diploma
de estudos imediatamente supe
riores. Isso nao invalida contudo urn
estudo sobre a orqaniz acao cur
ricular dos cursos medics, nesta al
tura ja aperfeicoados, onde se preve
urn ano de profissionalizacao (0 ulti
mo) no qual nao existe nenhuma ca
deira de formacao profissional.

Ministro - Na verdade a situa-
9ao tal como e exposta, verifiea-se.
Contudo, independentemente de
haver necessidade ou nao de ajusta
mentos curriculares, que confiram
ao Tecnico Medio fonnado maior ca
pacidade profissional, 0 grande
problema reside na absorcao destes
tecnlcos pela actividade produtiva.

Por outro lado, todo 0 apare
lho produtivo no nosso Pais viveu e
ainda vive um periodo de estagna
yap; logo sempre foi dificil testar na
pratica a pertinencia da formacao.
Por outro lado, e de extrema irnpor
tancia, jogou papel preponderante
a ausencia de carreiras profissio
nais e com elas a valoriaacao das
profissoes. Estas duas situacoes in
fluiram fortemente no processo for
mativo, distorcendo-o. Foi por este
motivo que se estabeleceu 0 perio
do de 2 anos (e nao 3) de prestacao
de servico antes do Tecnico Medio
continuar a sua formacao a nivel do
Eosino Superior.

Esta medida, reconheeemos
meramente administrativa, tinha co
mo objective a fixayao dos tecnicos
nos respectivos niveis de formacao,
ainda que por urn curto periodo.

o Ensino Medio permitindo
o acesso ao Ensino Superior, nao
nos parece ser uma concepcao erra-

Universidade. Pode comentar?
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para ler e guardar

JANGO - 0 sis
tema de ensino adop
tado ap6s a indepen
dfmcia, ao quebrar a
dicotomia que 0 siste
ma anterior tezie, a
partir da 4" classe,en
tre ensino tecnico-protissionel (esco
las comerciais e industriais) e ensino
geral conducente ao nivel superior
(liceus), teve pretensoes igualitiuias
no sentido de nao fomentar urna di
visiio precoce das criences, de ecot
do com as diierenoes econ6micas e
cuJturais das suas familias. Contudo,
ao crier um ensino media,
profissionalizante, como via tinica
para todas as cnancas, e susceptivel
de lhes franquear 0 ensino superior
(da mesma fonna que 0 PUNIV que,
de disposiryBo pro visa ria, s6 para
acomodar os antigos 6° e 7° anos,
passou a definitiva), desestabilizou e
em grande parte esvaziou 0 quadro
dos tecnioos medics. Na verdade, 0
ensino medio tern em grande parte
um contetido geral, nBo
profissionalizante, e a tomado como
uma forma de acessoao ensino supe
rior. A obriga9ao teorice de 3 aDOS

de prestayao de trabalho apas a for
mayao media e escamoteada ou nao
cumprida e uma boa parte dos estu
dantes do ensinomedia passapara 0

ensino superior. Isto repercute-se
tembem numa diminuioiio de profes
sores formados que, em lugar de
ensinarem, rarnbazn ingressam na

de Educacao e Ins
tituto Superior de
Cianeias de Edu
cacao:
- Ao nivel da forma-
9ao permanente,
estuda-se tambsm
a cnacao de um sis
tema de formacao
permanente obriga
tori;

- A melhoria dos pro
gramas de forma
yaO;

- Amelhoria das eon
dicoes de trabalbo
dos professores;

- A cotocacao pro
gressiva de qua
dros eapazes ao ni
vel da gestao do
sistema.

VARDO, Ministro da Educeciio

rofissoes sejam dignificadas II



JULH093

Ventos de um natural e muito aauclavel nacionalis
mo procuraram. ao aproximar da Indepandencia. dar urn
impulso decisivo a erradicacao do analfabetismo em
Angola.

E se foi merit6ria esta primeira fase de voluntaris
mo mais ou menos individual, a Institucionalizacao da alfa
betiza9ao a nivel do governo, porque feita a partir dos
mesmos criterios voluntaristas, foi poueo menos que catas
tr6fica.

A. Pereira Mazio

Alfabetiza~ao - OU 0 exito
da estatistica

(Extracto do poema publicado na revista
Africa - literatura, arte e cultura, Lisboa,
voi.t, n° 1, Julho11978)

HUAMBO,
das casas abandonadas, de portas arrancadas, vidros partidos, destelhadas.
as belas cidades doMundo contemplarn-te com tristeza e silencio,
debeis em face do teu pavoroso sofrer, tu que sofreste e ainda sotres tanto,
mesquinhas no seu esplendor de marmores salvos e rios nao profanados

com 0 sangue dos mortos,
as pobres e prudentes cidades, que se entregaram sem luta,
aprendem contigo 0 gesto do fogo.
Tambemelas podem esperar.

Saber que lutas, que resistes
Que enquanto dormimos.comemos e resistimos, tu resistes.
Teras custado milhares de homens, mulheres e criancas, mas valeu a pena,
saber que no coracao de Angola tu estas viva, cidade do HUAMBO.
Sobre as nossas cabecas, teu ceu azul,
da urn enorme alento a nossa alma desesperada
e aos coracoes que duvidam.

HUAMBO,
a que depois de Stalinegrado,Barcelona,Madrid, Londres,
tambem foimetralhada.
Depoisdas grandes cidades, tambern ha pequenas cidades.
oMundo nao acabou, pois entre as ruinas
outros homens surgem, a face negra do po e da p61vora,
e este nosso habito selvagem da liberdade.
Dilataa tua coragem,Huambo.
Enquanto uns caem, outros se levantam.
Apoesia fugiu dos livros, agora esta nos Jornais de Parede.
As noticias agora nao vem nos telegramas, andam na boca do POVO.
Nos, no meioda escurtdao, ignorarnos, iqnoravamos tudo 0 que se passa,

o que se passava dentro de ti, cidade que foste, as e seras sempre
minha, sempre nossa.

Viemosencontrar-te destruida, na paz das tuas ruas mortas, desertas,
mas nao conformadas.
No teu arquejo de vida mais forte que 0 estoiro dos morteiros e das bazookadas.
A tua fria vontade de resistir.

Ernesto Lara FUho
Dezemhl'o de 1976

Carta para 0 Huambo

Durante dezasseis anos por ai se arrastou, apaga
damente, a alfabetizacao, querendo-nos fazer acreditar no
seu exito indiscutivel, a partir dos numeros e estatisticas
(verdadeiras) que apresentava.

Muito embora os esforcos do governo profiasicnali
zando 0 alfabetizador, ate ai gente de boa vontade e traba
lho gratuito, muito embora 0 alfabetizando, que passou a
poder receber as suas aulas em tempo de service. a alfabe
tizacao nao mostrou grandes melhorias, nem no seu traba
lho, nem nos seus resultados, muito menos no impacto so
cial que se pretendia que tivesse.

Manuais havia. Mas assim como nem s6 de pao vi
ve 0 homem. nem so de manuais viveria (viveu e vivera) a
alfabetizacao.

Alfabetizadores havia. Melhores ou piores. Com
curso ou sem ele. 0 que parece ter faltado a altabettaacao,
tera sido 0 estudo cuidado e previo para mobilizar a des
vontade da maioria dos alfabetizandos que nao sentiam
necessidade alguma de aprender a ler e escrever.

Urna outra e mal aflorada situacao tera side a do
"analfabetismo regressivo". Suponho que, mais moderna
mente, se the da 0 nome de analfabetismo funcional...

Tenha porem 0 nome que tiver, 0 facto a que a ha
bilidade aprendida de ler e escrever, se nao for exercitada
regride e desaparece. Isto, mesmo em paises altamente
deaenvolvidos. onde 0 "material" de leitura entra, diga
mos, pelos olhos adentro, "obrigando" 0 cidadao a ler e a
sentir a necessidade de saber ler - quer sejam os letreiros
e ammcios de rua as indicacoes dos autocarros, os jornais
e revistas (mesmo velhos) tao faceis de encontrar.

Como andaremos nos em termos de "reqressao ",
quando 0 nosso pais nao tem praticamente nada para dar a
ler ou motivar a necessidade de leitura?

Um outro problema que parece ter enfermado a
HUAMBO,quantas esperancasl nossa alfabetizacao foi a referericia politica como criterio
Que flores eu vejo agora nas tuas ruas, nos canteiros dos teus jardins em flor. suficiente para escolher quem a dirigisse. Essa mesma "re-
Que felicidadebrota das tuas casas! Ierencia", que em outros campos inviabilizou projectos,

marginalizou conhecirnentos, desorganizou sectores, nao
De uma apenas resta a escada cheia de trampa, so porque era profundamente desconhecedora, como es
de outras urn cano de agua partido, uma torneira, nem urna bacia de crianca. condia na anstocratica auto-sufioiencia do seu mando toda
Nao ha livrospara ler, nem urn teatro, um circo,nem trabalho, nem fabricas, a ignorancia de que era portadora.
Unsmorreram, outros estao estropiados, os ultimos comonos Tudo isto tera levado a alfabetizacao a indiqencia e

defendem pedacos de parede onde escrevem 0 que sentem. ao vazio que todos Ihe conhecemos. As fabricas, as gran-
Mas a vida em ti e prodigiosa, comecaram as chuvas, des empresas, aceitaram-na como urn mal necessario, para

cumprir 0 sacrossanto dever revolucionario de fazer ensiesta tudo a reverdecer, os insectos pululam ao sol, nar, independentemente dos resultados que se obtives-
oh meu queridoHUAMBOde menino, das goiabeiras, das pitangueiras, sem. E 0 proprio Partido no poder, passados os primeiros

das mangueiras, dos milharais, dos mandiocais, dos morangais, anos de entusiasmo, deixou de utilizar este argumento - 0
apalpo as tuas paredes, os muros das tuas casas desmanteladas, da alfabetizacao - como mais uma evidencia da sua politica
caminho solitariopelas tuas ruas ....------------------------------, de beneficios populares.
mas sinto-me comocriatura humana. A MOEDA DO PECADO Agora que, como cristaos novos, Bern gostariamos de perguntar ago-

nos penitenciamos no altar das americas, pelo pecado oriqina1 ra se a alfabetizacao fOI'ontem urn servi-Que as tu HUAMBO,senao isto? - Y
de termos tentado morar no paraiso vermeiho, esquecemo-nos 90 mal alinhado que sorveu dinheiros sem

(...) de que ... qualquer grande potencta nunca destroi os seus beneficiar senao as estatisticas, 0 que se
Pinochets, os seus Mobutus, os seus ldiamines - mantem-nos estara a fazer (estudando) para fazer dela
em stock para futures necessidades, porque, conforme diz 0 di- no futuro 0 exito que, indiscutivelmente,
tado, "quem guarda hoje 0 que nio presta, pode. encontrar deveria ter sido?
amanha °que precise".



CAllAS OU CORO·
AS? •• CARAS Quando
politicos (ou como tal
reconhecidos) afloram a
ideia de que a ONU
(a/ou, Daturalmente.os
Estados Unidos) ;DOS de
veriam ceder uma mao
chaia de capacetes azuis
para resolver as nossos
problemas, estio a pas
sar um atestado de inca
pactdade as nossas
Forr;asArmadas e ao sa
crificio de quem ainda
lhes pennite ser (au pare
car) aquilo que nao sao -
politicos angolanos.

fluencia - e 0 pr6logo indispen
savel para um renascimento do
Estado e um revigorar de socie
dade civil. Ao empenhar-se
massivamente nesse pais mar
tir, onde ja se comecou a comer
e a saciar a fome, a ONU pos a
sua credibilidade em jogo. Ela
nao tem 0 direito de falhar at.

"general" Aidid - dono duma
metade de Mogadiscio, a capital
da Somalia - utilizaram sabado
passado mulheres e criancas co
mo "escudos humanos" diante
dos sold ados paquistaneses
que haviam emboscado.

Os tanatrcos de Charles
Taylor, na Liberia, nao hesita
ram este ultimo domingo em
massacrar 300 refugiados, nu
ma "orgia de assassinatos e
mut ila cde s ". segundo 0 sinis
tro relato duma testemunha.
Em Angola, onde 1 000 pessoas
morrem de fome cada dia nas
zonas de combate, varias cente
nas de passageiros morreram
ha pouco Dum comboio que a
UNITA tinha escolhido como al
vo. Se nao pOSSUlos meios para
evitar os massacres indiscrtmi
nados, a comunidade interna
cional tem 0 dever de agir ali
onde pode

Na Somalia e urgente neutra
lizar enfim, pela forca, todos os
chefes de cIa, desarmando os
seus seguidores, tarefa essa
que os soldados americanos nao
empreenderam. Por na ordem
estes inimigos da paz - cujo ad
vento seria fatal para a sua in-

por esta razao tambam que se
tomaram - os tres -0 campo de
ingerencias estrangeiras, por
uma causa nobre. Na Somalia,
este Estado fantasma entregue
a fome e ao caos, onde teve lu
gaI em Dezembro passado a
primeira intervencao humanita
ria intemacional, 0 contingente
americano, no inicio de Maio,
cedeu 0 lugar a contingentes da
ONU que, quando completados,
contarao com 28 000 homens.

Na Liberia, uma forca de in
terposicao de 16 mil soldados -
exclusivamente africana - desde
ha meses que perseque em vao
Charles Taylor, rebelde sem fa
nem consciencia. Em Angola, a
ONU apenas mant am - e por
pouco tempo - algumas cente
nas de observadores, espec
tadores impotentes do novo epi
s6dio dum conflito interminaval
que 0 chefe da UNITA, Jonas
Savimbi, preferiu reacender em
vez de aceitar, em Setembro
passado, 0 veredicto das umas
que 0 declarou vencido.

Os novos chefes de guerra
partilham urn desprezo infinito
pelas popula90es civis a sua
merce. Os homens de mao do
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a desculpa das cegueiras dou
trinarias de antao, ja que qual
quer ideologia lhes e estranha.
A sua untca amb icao?
Conservar ou conquistar 0 po
der e os seus atributos: autori
dade, prestigio e riqueza. A sua
unica linguagem? A das armas.

Somalia.Liberia. Angola: es
tes tres paises de Africa - que
sao diferentes tanto pela hist6-
ria como pela geografia - estao
hoje submetidos as devastacoes
dos novos chetes de guerra. E

IIChefes de guerra africanos II

1D•• ~!lDaMfaa ua SmruWa com a cat;a que igualmente se deveria fazer em
~. aem t(ualquer outro orgao de soberania?

tram-se sobretudo nos
paises ricos e pretendem
que ela existe efectiva
mente porque os gover
nos lhes concedem uma
serie de liberdades: de
expre ssao, de informa
yaO, de as socracao , de
representagao. Esta
muito bern. E est a ate
tanto melhor porque,
sendo ricos, a maioria
destes paises oferece as
suas popuIacSes urn
nivel de vida que cobre
muito amplamente (ou
ate mais do que isso) as
suas necessidades essen
cieis: alimentacao, aloja
mento, educacao, saude.
Mas eis que, depois da
revolucao industrial, 0
fossa entre este nivel de
vida e 0 dos paises
pobres se amplia sem
cessar. 0 produto nacio
nal brute media per capi
ta e, em 1990, cinquenta
vezes mais elevado na
Belqica do que na africa
tropical. (paq. 197)(... ) As pessoas que

hoje em dia dizem viver
em democracia encon-

gas enos impostos, 0
contrabando tolerado
por todo 0 lado, impe
dem que 0 Estado rece
ba os recursos indispen
saveis para 0 seu funcio
namento. (...J Nao existe
uma receita milagrosa.
Mas nunca se deve es
quecer que 0 desenvolvi
mento dernocrattco nao
se podera impor num eli
rna de corrupcao genera
lizado. (pags. 207 - 208)

I

(...) Em 1980 eu subli
nhava, em Recife, no
Nordeste do Brasil, que
a liberdade de imprensa
estava a melhorar neste
pais. "Que impor tancia
tern isso para estes habi
tantes de Choqu e?" (0
bairro de lata onde nos
encontravamos), respon
deu-me 0 meu amigo de
"Frere des Hommes"
que me servia de guia.

Houve uma epoca, por sorte
ja passada, em que, do Congo
ate a Rodas ia , rne rc en a r io s
brancos, autodenominados por
mofa "dies de guerra", saquea
vam a Africa adolescente, na
maior parte das vezes ao servi-
90 de causas perdidas, desafi
ando a comunidade internacio
nal. Hoje, os chefes de guerra
sao negros. Ja nem sequer tem

(Editorial do mario treace» Le
Monde de 9.6.93)

(...) Na Africa, tal como
na America Latina, as
democracias nascentes
ver-se-ao rapidamente
ameacadas se a situacao
econ6mica se mantiver
tao desastrosa. A hones
tidade continua a ser de
masiado diiicil na miseiie
extrema, como a que ho
je atinge 0 Peru, 0 Haiti
e a Republica Dorninicana
- mas tambem 0 Sudao e
Angola, etc. - mas toda
via os novos poderes se
rao mesmo obrigados a
procurar progredir rapi
damente nesta direccao.
As fraudes nas alfaride-

"Uma boa metade deles
e analfabeta e a outra
metade nao tern com
que comprar urn jornal ".
Uma luta efectiva contra
a pobreza e a favor dum
minima de alfabetiaacao
constituem pois condit;X5es
previes ind ispe n s av e is
para se dar urn cotiteudo
real ao conjutito das li
berdades politices clessi
cas. (pag. 204)

que pode ocorrer em
Africa se nao houver
uma interven~ao mais
ajustada as nossas rea
lidades por parte da
comunidade internaci
onal.
"Democracia para

Africa" - Iivro publica
do pela ilLer Be
Escrever" de que traze·
mos alguns extractos,
~ reaimente um IIvro
que merace ser lido
DaO 56 pelo valor que
tem, como ainda pelo
alerta que constitui a
favor de um continente
a beira da catastrofe.

Estar em Africa,
prlncipalmente ser
afrfcano e ler Rene
Dumont chega a ser
um exercfclo de auto
f1agelamento.
Quem 0 conhece des

se livro profetico dos
anos sessenta - "A Afri
ca Negra come~a mal"
- Babeque 0 autor, pelo
seu empenhado estudo
que ao longo dos anos
vem dedicando ao nos
so continente, da uma
visao clara do dasastre

DEMOCRACIA
PARA

AFRICA

Rene Dumont
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Parece-me urn tanto assiro
como se continuassemos (e continu
amos ... ) a importar "Mercedes"
apesar do transite esburacado das
nossas ruas e estradas.

uma inovacao que, embora correcta,
se nao ajusta as nossas carencias e
dificuldades.

Quero com isto dizer que,
de urn lado, eles tern (terao) natu
ralmente urn ensino minimamente
bern organizado, um quadro de
professores tecnica e pedagogica
mente capazes, horarios cientifica
mente estudados e justificados, pe-
10 que poderao ter chegado a con
clusao de ser imperioso impor a re
ferida "pausa".

Quero com isto dizer que,
do nosso lado, com as escolas que
temos (em especial as do prirneiro
nivel), com os mestres de que nos
servimos, com 0 numero excessive
de alunos por sala de aulas a que
somos obrigados, com urn ana lecti
vo que normalmente comega sem
pre tarde, com turnos de tres ou
quatro horas diarias de ensino, nao
nos parece que alquem possa adi
antar raz de s que sustentem a
necessidade das chamadas "pausas
pedaqoqicas" .

Pergunto-me:
As pausas pedagogicas nao

quebrarao - nas nossas escolas - 0
ritmo da aprendizagem e do estu
do?

As pausas pedaqoqicas nao
diminuirac - nas nossas escolas - e
de uma maneira decisiva, 0 ja pouco
tempo que a crtanca tern para
aprender e ser ensinada?

As pausas padaqoqicas nao
serao (naturalmente, entre nos) urn
dos factores que obriga os professo
res ao co ntr a-r elop io para ter
minarem os programas?

Resumo: desconhego as ra
zoes pedagogicas destas "pausas".
Acredito que elas tenham uma forte
motivacao cientifica em paises de
uma outra realidade escolar e urn
outro desenvolvimento socio-eco
nomico,

Em Angola, tanto quanto 0

born senso aconselha (muito embo
ra a ignorancia que tenho nao seja a
melhor conselheira), as pausas
pedagogicas deveriam deixar de
existir.

o que me preocupa e saber
se nao estaremos nos a "importar"
de qualquer parte do mundo, que
tern naturalmente os seus proble
mas e necessidades especificas,

Acredito - absolutamente,
acredito - que deve haver um forte
suporte cientifico a determinar a
necessidade destas pequenas "fe
rias" que, de quando em quando,
se dao aos estudantes.

Acredito - sem qualquer du
vida, acredito - que elas nao te
nham aparecido, tanto nas nossas
escolas como em escolas de qual
quer parte do mundo, sem raz6es
fundadas no estudo e na experien
cia.

Nao sei - nao sou pedagogo
nem mestre de ensinar meninos -
que raz6es se adiantam para a exis
tencia nas nossas escolas das
sucessivas pausas pedagogicas
com que se interrompe 0 ano lecti
vo.

o PESO DA PAUSA
A. Pereira Mazio

Continuam a ohegar ate n6s
ecos cia larga repercussao que
em. div.ereos okcu:i06 ~
nais tell); estado a _ 0ApeJQ. de
5 de DezembJ:o de 1992 dos
Docentes e In1l8stigadores de.
Universidade Agostinho Nato
sobre os aetos de violencia que
tem vitimado a intelectualidade
angolana.

Assnn, foi reC$b{doum lib 0-

assinado subS'crlt'o POT '113 do
centes e estudarites dos centrOs
uniV"ersitAriode PBriS, E8tr8sBat
goeDijOn.
o Apelo foi publicado na inte

gra DO mhnero deMat90IAhril! cia
prestigiada revista portuguese
"V6rtice". Uma larga lefslencia
ao mesmo tamb8m aparec&u -.0
ultimo numero da "Review of
African Political Economy" f edi
tada no Reino Unida

AEREAS INTERNACIONAIS ReS
LE-SE NAS LINHAS~ango

(Final ilegivel no FAXrecebido)
'I'oze Barbosa -Jomalista
Republica de Cabo Verde

Para mim este pensamento
ressalta ainda mais a irracionalidade
e a injustica do crime.

Certamente que muitos dos
seus arnigosMO poderao, nem quere
rao, compreender. Mas estou quase
certo de que ele compreenderia. E
perdoaria.

Consciente da sua missao, ele
sabia que as balsas que haviam de a
matar estavam desde ha muito a
amadurecer nos canas das espingar
das, comofrutos fatais da sua longa e
generosa sementeira.

Lamentemos 0 fim do COM
BATENTE.

Choremos pelos meninos do
Huambo, que ficam sem a amparo do
amigodedicado. (...)

Por arma tinha a sua compe
tencia medica. 0 seu inimigo era a
doenca e a fome dos meninos do
Huambo.

Do s~u quartel-general - os
seus Centros de Saude - alcancou in
contaveis vitonas.

Ja na recta final do seu com
bate empunhou uma nova arma: a pa
lavra escrita, em defesa da liberdade
e na exalt acao da Paz e do
Humanismo.

Isso jamais lhe poderia ter si
do perdoado por aqueles que medem
a sua estatura pelo numero demortos
que fazemcomas suas armas.

Por isso dispararam contra
ele e puseram tim ao seu combate.

Sobre aqueles que 0 assassi
naram alq'uern escreveu: "Os solda
dos que 0 mataram podem ter cresci
do fortes e saudaveis com aquela ra-
9ao de leite que suas maes iam bus
car nos Centros de Sande criados por
ele".

VIDA.

Na sua terra natal os homens habitu
aram-se - ai tambem - a glorificaros
matadores e desprezar, comhostilida
de, os que lutam em favorda Vida.

Ela era COMBATENTEPELA

Ha acontecimentos, que de
tao alheios ao nosso quotidiano, pro
duzemem nos urn sentimento de sur
presa pela emocao que despertam em
nossas almas.

Hoje,acabo de viveruma des
sas experiencias raras.

Ha dias os jornais fizeram
chegar ate mirn os ecos de um aeon
tecimento triste: em Angola, na cida
de do Huambo, foi assassinado um
COMBATENTEDAHUMANIDADE.

Nunca antes tinha ouvido fa
lar dele. Nemdos seus feitos. Por isso
quero crer que jarnais foi condecora
do.Nunca houve, nem paradas milita
res, nem cerimonias oficiais,para lou
var a persistencia e a generosidade
do seu combate.

Para mirn isso €I justo e com
preensivel. A sua luta nao foi de es
pingardas e canhoes: a sua missao
nunca foi a de aniquilar inimigo hu
manode qualquer especie.

Por isso, na dor e na revolta
pelos seu assassinio, consolem-se os
seus amigos.

Nos seus trinta anos de luta
pela paz, 0 COMBATENTEnunca te
ve de carregar consigo 0 fardo dos
louvores e condecoracoes, que quase
sempre sao de guerra.

Mesmo sem 0 ter conhecido,
creio que se pudesse fazer 0 balance
da sua vida, do que deu e recebeu,
sentir-se-ia recompensado por isso.

Ecos duma traqedia
(Homenagem ao Dr. David Bernardino)
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2° JOGO
Eis quatro afirma~es:

- Alguns matematicos sao fiJ.6sofos;
- Os imortais ignoram a filosofia;
-Nenhum poeta gosta dasmatematicas;
- Todos os mortais sao poetas

Serao elas compativeis?

To ignore quer dizer "nao fazer caso de".
"Ignorar" diz-se to be Ignorant of.

o adjectivo cynical significa "indiferente,
que poe em duvida",

Eventually nunca tem 0 significado de
"eventualmente, poder ser que ...", mas sim 0 de
"finalmente".

E Ubrary nao e 0 mesmo que book.hop. A
primeira e uma biblioteca, a segunda e que signifi
ea urna livraria, "casa onde se vendem livros".

Patron e 0 "patrono", 0 "padroeiro". 0 pro
prietario,o "patrao" diz-se owner.

A cup nao e urn "copo" (glass) mas sim
urna "chavena" e...

...quando se diz pushl nao e para mandar
puxar (PuD), mas sim para empurrarl

l°JOGO
Uma propriedade reUne esta familia de palavras:

SOMAR
REGATEAR
NATURALIDADE
CONTADOR
SALVAGUARDAR
ARTEFACTO
MALTRATAR
CORTEJO

Das palavras seguintes, qual pode pertencer a familia:
CACHORRO
ATENUAR
FRASE
CAMISA
SOLDADO

.lOGOS L6GICOS

Muitas vezes pensamos que palavras esori
tas de fonnas parecidas em portuques e ingles de
veriam ter significados semelbantes. Mas, as vezes,
tern sentidos bastante diferentes ou, ate, sentidos
opostos.

Vejamos alguns exemplos:
Actually nao sigriliica "agora, nesta altura" ,

mas sim "realmente, na verdade". UActualmente"
diz-se now.

OrdJnary utiliza-se apenas quando sigrrifiea
"normal, usual", mas nunea no sentido de "malcria
do".

Os "falsos amigos"

HELP WITH ENGLISH

VERTICAlS: 1- Preposicao de lugar onde; Cesio (SO); atmosfera 2- Municipio do Huambo 3-Cidade da
Caldeia; Comuna da Provincia do Cunene 4- Brinquedo em forma de pera que se faz rolar por meio de um
cordel; transpira 5- Existe; Curio (SO); actuei 6- Sede do Municipio do Amboim (Kuanza Sul) 7- Divida que
nao se pagou; Cobalto (SO) 8- Ferro da la furidicao ainda nao tratado; mencionar 9- Sorri; estrondear 10-
Expeclira; estuda 11- Sodio (SO); jogo de cartas; casa 12- Comuna da Provincia de Benguela 13- Tapar com
rolba 14- Nota musical; discurso laudatorio; Americio (SO) 15- Vazio; fileiras 16- A tua pessoa; Municipio
da Huila 17-Caminham; Ouro (SO) 18-Marca de cigarros; contraccao da preposicao em com 0 pronome
esse 19- Peixe da familia dos Murenideos tambern conhecido como satio; jiboia 20- Alirnento; triturar.

HORIZONTAlS: 1- Municipio do Huambo; cabelo em desalinho (plural); taberna 2- Oceano; Comuna da
Provincia do Huambo; Municipio do Kuando Kubango 3- Fluido aeriforme; Cr6mio (SO); NeptUnio (SO) 4-
Municipio do Huambo (duas palavras) 5- Provincia de Angola; Monge que, em conjunto com seu irmao,
inventou 0 alfabeto base das linguas russa e servia; osso do bravo 6- Cume; e "outra coisa mais": batoque;
isolado 7- Elemento de composicao de palavras que da a ideia de "depend€mcia"; amamenta; em partes
iguais; depois de 8- Pequeno espayo; porco; farinba grossa; Municipio do Kuanza Sul 9- Prata (SO); grito de
dor; cidade da Provincia do Huambo; bosque; "no fun" de poe 10- Rumo do navio; corrida desordenada;
Comuna da Provincia de Malanje.

1 I-+-+-~
2

3

4

5

6 I-+-+-~
7

8

9

10
L_.J.__l..___.L__j

PALAVRAS CRUZADAS
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o problema, aparentemente sintactico, tern im
plicacoes semanticas. Tendo em conta 0 sentido de ca
da frase, verificamos que, na alinea a), 0 adverbio de
negayao esta a mais. A frase deve ser redigida na afir
mativa: "As conclus6es sao suficientemente 6bvias pa
ra necessitar(em) de provas" Se as conclusoes sao ob
vias, estao, por definicao, provadas. Se fossem duvido
sas, entao sim, necessitavam de provas para deixarem
de 0 ser.

Pelo contrario, a frase da alinea b) para ter sen
tido precisa do adverbio de negaC;ao: "A interpretacao
e demasiado duvidosa para nao precisar de provas". Se
a interpretacao fosse 6bvia, nao precisava de provas,
sendo duvidosa, carece de confirmacao segura.

Em suma, a inclusao do adverbio de negayao
depende do adjectivo que for usado. 0 6bvio nao carece
de prova. 0 duvidoso precisa dela.

2. Ouais as construcoes correctas?
a) "As conclusoes sao suficientemente

6bvias para necessitarem de provas" ou "As conclu
soes sao suficientemente 6bvias para nao necessi
tarem de provas"

b) "A interpretacac e demasiado duvido-
sa para precisar de provas" ou "A interpretacao e de
masiado duvidosa para nao precisar de provas".

Comec;ando pela ultima dicotomia, por ser
mais simples, a Iooucao "em frente" rege sempre a pre
posicao de:

"Em frente da praia":
"Em frente da porta";
"Em frente da casa";
"Em frente demim"
Significa "na presenca de, perante, junto de.

ao pe de".
Diferente e a situaC;ao do adverbio de lugar

junto. que tanto admite a companhia da preposicao a,
como da preposicao de, dando origem a duas locucoes
prepositivas:

"Ele parou junto a porta";
"Ele ficou Junto da porta";
"Ele estava junto ao pai";
"Ele estava junto do pai".
Do ponto de vista semantico, as 10CU90esem

irente de e junto aide remetem para sentidos urn pou
co diferentes. Junto deja indica grande proximidade,
significa que os elementos em causa estao muito cbs
gados. Em (rente de nao refere urn tao elevado grau de
proximidade como junto aide, mas precis a melbor a 10-
calizaqao relativa dos elementos em presenya.

Qual destas estruturas e mais correcta:
"Junto a porta" ou "Junto da porta"?
" Em frente a praia" ou "Em frente da praia"?

1.

Dati prepod~6esem locu~6es

Agradecemos a Dr- Eclite Estrela, fi16Jogaportuguesa,
a autorizaqso para utilizar tao uti) material dos seus li
VTOS "Drividas do Falar Portugues"

As razoes do bem falar
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Luanda, 23/24 de Junho de 1993

Solto, conseguiu fugir de Portugal e
foi dirigir um Centro de lnstrucao
RevolucionAria (ern) do MPLA, de cuja
delegayao fez parte quando 0 movimen
to se fez representar, ja. em clima de
liberdade, em Luanda em Novembro de
1974.
o resto e amplamente conhecido e

vem nos jomais.
o que nao vem eo seu espirito com

piacente, sem quebra dos principios,
contudo, a sua solidariedade para com
os colegas de escrita, 0 seu carinho para
com os jovens escritores, a quem aiuda
va e aconselhava.

Nao fazia parte da direccao da Uniao
dos Escritoras Angoianos, mas frequen
tes,vezes ali 0 vi, a vcirias alturas do dia.
Os seus deveres de politico e de dirigen
te do Estado nao 0 coibiam de acorn
panhar de perto, e de ajudar no que po
dia, a Uniiio. Era um escritor e disso se
nao esquecia.

Fez 0 que podia e como podia nos lu
gares de alta responsabilidade que foi
charnado a ocupar. Ajudara a conquistar
a Independeneia, estava a ajudar a cons
truir uma Na~iio, a fazer um Pais.

E, quando esta tarefa, js. por si, se
mostrava ttemendamente dificil, surge a
sua volta 0 ruir estrondoso de toda urna
concepcao do mundo e da oonstrucao do
Estado e da defesa dos interesses do
Povo.

Povo, 0 angolano, por que tanto se ba
tera e sofrera. Como Agostinho Neto.
Mas nao urn povo distante e abstracto.
Para urn e outro 0 povo era qualquer coi
sa de muito proximo, muito palpavel,
Ouvir qualquer deles falar do povo era
ouvir falar de gente que existia, que so
tria, passava fome, fazia guerra, morria,
eram pessoas. Dos politicos cujo cami
nho atravessei, estes dois homens in
comparAveis foram dos que mais me im
pressionararn no amor pelo seu Povo.

Falta (alem de outras coisas mais, ob
viamente) falar num aspecto importante
da personalidade do Antonio Jacinto.
Como disse atras, para Jacinto a poesia
foi, ou comeeou por ser, uma tarefa pe
dag6gica. No carcere ajudou muitos
companheiros a elevarem-se cul
turalmente. Mendes de Carvalho bem re
centemente escreveu que Jacinto, com
Luandino, 0 ajudou a fazer-se escritor.
Escapado as garras do fascismo, foi fazer
a sua pedagogia num dos CIR's do
MPLA. Isso tudo nos levou a te-lo, ja no
Pais independente, como Ministro da
Educacao. Mas era no seu trato que se
distinguia 0 persuasivo educador, 0 com
preensivo pedagogo. Cada conversa com
Jacinto era uma despretensiosa, convin
cente, mas nao coerciva, lic;ao. De
humanidade, de tolerancia, de civismo,
de desapego aos bens materiais, de em
penhamento, de amor ao Pais e ao Povo.

Dai ele ser um exemplo. Dai eu ter vis
to, ha urn ano, na homenagem que lbe
prestaram na Uniiio dos Escritores, 18gri
mas nos olhos de tantos jovens. Quem a
chorado pelos jovens afinal esta vivo.
Valeu a pena a carninhada. Fez-se "0
Grande Desafio". 0 camp eonato conti
nua ...

ral: 0 da Sociedade Cultural de Angola e
do seu apandice, chamemos-lhe aSSlID,0
Cine-Clube de Luanda.

Os objectivos eram os mesmos, mas
os metodos iam diferindo e novos nomes
surgiam. Comeya a publicar-se a
Cultura-D. Jacinto. sempre presente,
era um dos seus anirnadores e colabora
dores, com comentarlos criticos da actu
alidade acidulados e saborosos. Nessa
altura, creio, usava 0 pseud6nimo de
Orlando de Tavora Reservava-o, parece,
para a prosa

Depois veio a pnsao. a postura digna
perante a policia e 0 tribunal, e a incrivel
pena de 14 anos de prisao ... La no
Tarrafal escreveu mais poesia, como se
veio a saber mais tarde com a sua publi
O8yao,depois da Independ~ncia.

EVOCACAO

munho prestado em 1988 ao Michel
Laban (Angola - Bncotitros com Escrito
res) que fui eu que lhas mandei para pu
blicacao. Farece que a um pormenor,
mas reveste-se de algurna importancia.
Se a mem6ria do Jacinto era melhor do
que a minha. eu afinal fui mesmo urn po
eta da •gerayao da Mensagem", como
alias 0 com890u por dizer 0 Carlos Erve
dosa, antes de eu lbe ter charnado (mal?)
a aten980, e como, nele escudado. insis
tia 0 agente da PIDE-DGSque me inter
rogou no processo de expulsao de
Angola de mim. do Eugenio Ferrella e do
Bobela-Mota. Naquele tempo tinha im
portancia para a policia saber-se se um
individuo pertencera ou nBo a ..gerayao
da Mensagem· .

E que este jomal nao fora apenas um
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veiculo de cultura. fora tambem, atraves
da cultura, um veiculo das ideias nacio
nalistas e progressistas 0 Jacinto. na
quele seu testemunbo, retrata bem 0
ambiente da epoca e como os ideais in
dependentistas e de justiya social por
um lado se corpoIizaram no movimento
de Iibertacao e por outro, se expandirarn
na frente cultural

Quando. acabado 0 meu curso, voltei
em 1957 a Luanda, encontrei um novo
fermento, jli que a direccao da Anangola
neutralizara 0 seu departamento cultu-

Antero Abreu

em Coimbra. desde 1946, quando atra
yes de Agostinho Neto, que com ele se
correspondia, soube que 0 Jacinto, es
tando no pelouro da cultura da
Anangola, puhlicava poesia (poesia com
intuitos pedagOgicos, como ele fez ques
tao realyar; a chamada poesia necessaria)
e tratava de publicar a Mensagem.

Algumas poesias minhas vieram a sail
naquele jornal. Estava persuadido de
que fora 0 Neto que as enviara ao
Jacinto, com quem nao me lembro de ter
contactado. Mas 0 Jacinto diz no teste-

Conheci 0 Jacinto ainda no Hceu.
Estava um ou dois anos a frente de mirn.
Andava eu pelo quarto ano, fez ale uma
interpretayao inexcedivel do Parvo (lou
co) do «Auto da Barca do Inferno", de Gil
Vicente, encenado nas escadarias de en
trada do Liceu Salvador Correia, hoje
Mutu-ya-Kevela. N6s, a garotada, exulta
mos com aquela especie de Quasimado
acanalhado e malcriado, muito desres
peitoso para com as pessoas importan
tes e as instituiyc3es.0 Jacinto ficou po
pularissimo.

Sabia eu que ele era rapaz interessa
do pela cultura. Mas ja me encontrava

o escritor portuques Almeida Garrett,
salvo erro, p6s na boca de Camoes mori
bundo as seguintes palavras: "Patria,
morro contigo". Na verdade, foi no ano
de 1580 que Portugal passou a posse da
Coroa de Espanha, embora para ali se
manter - mas isso Cam6es jli MO podia
adivmhar - apenas ate 1640.

Robespierre e Saint-Just morreram
(Robespierre praticamente deixou-se
matar) quando morria a Revoluy80
Francesa - a verdadeira Revolucao
Francesa, aquela que toda a
Humanidade ainda esta a querer cons
truir duzentos anos depois, desmorona
do 0 projecto socialists de Laste.

Lenine, vivo fisicamente embora, era
jli um lantasma politico a partir de 1921,
quando terminou a verdadeira revolucao
socialist a para ser substituida por uma
eoisa parecida, com nome identico, mas
que ja MO era a RepUblica dos Sovietes
sonhada pelo velho bolchevista.

Puxando pela memoria ou indo aos
cartapacios, outros exemplos poderao
encontrar-se de homens que morreram,
foram mortos ou se deixararn moner com
a morte dos ideais por que tada a vida
lutaram e sofreram.
o exemplo mais chegado a n6s no es

payo e no tempo a 0 do Ant6nio Jacinto.
Comunista desde a juventude, viu ruir,
ja velho, toda uma edificayao majestosa
e indestrutivel - assim 0 pensaramos - de
liberdade, cidadania, justica social, ira
ternidade.

Quando 0 encontrei algumas vezes no
PalaCIO dos Congressos nos meses ante
riores a sua morte, magrissimo, vacilante
e tremente, agarrado a uma bengala,
disse-lbe repetidamente:
-0 que tens, Jacinto? Qual a tua do

enya? Tratas-te? Vai tratar-te 18 fora. se
aqui niioMmeios suficientes.

E acrescentava jocoso, mas apreensi
vo:

- Leva contigo uma garota bonita, di
verte-te, niio penses em nada serio.

Ele respondia-me:
- Os medicos dizem que tenho qual

quer coisa esquisita, no coracao ou sei lei
onde. Sim, querem evacuar-me para 0

exterior. Mas nao adianta. A rninha do
enca esta aqui.

E apontava a cabeya.
Falei com 0 Lucio Lara, com 0 cardio-

10gista Dr. NelUffiba.Todos se preocupa
vam, todos 0 queriarn em tratamentos de
alta especializacao.

E ele Ie.acabou por partir para Lisboa.
Mas pouco tempo depots morria. 0 seu
bilhete de passagem era outro

Lembrancas de Jacinto
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