
SEPARATA DO

~t~
XXXVII (828): 645-649.Dezembro. 1958

(Valor dos dados-base do respedivo Censo em 1950)

Pop u Ia Q a 0 .i n d fg e na
do di.strito do Huambo

fSTUOOS Of OfMOGRAFIA ANGOlANA

ALEXANDRE SARMENTO
OfferOr de Service do Hospital do Ultramar

, .1

/

ARQUIV
O L

. L
ARA



Populecac indigena
do distrito do Huambo

•

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA



No Quadro I apresentamos os dados relativos it distri
buicao por sexos e grupos quinquenais na populacao indigena

II

No panorama geral de Angola, 0 distrito do Huambo
(Graffeo I) ocupa Iugar de merecido relevo, tanto no aspecto
economico como no demografico e social.

Situado no planalto central de Angola, a altitudes que
andam a roda de 1.700metros, esse distrito desfruta de situa
c;ao verdadeiramcnte prtvtlegiada, nao s6 no ponto de vista
das comunlcacoes como tambem no do clima e das largas
possibilidades de povoamento.

Temos dedicado a esta zona de Angola especial interesse,
o que nao c de admirar, visto termos ali vivido corea de uma
dezena de anos.

Em divcrsos trabalhos temos procurado estudar varies
aspectos da sua popula!;iio indigena, quer no prisma pura
mente medico como no antropologtco e demograftco.

Antes de Iazermos um estudo sobre 0 panorama geral,da
dcmografia da populacao indigena do distrito do Huarnbo,
baseado nos dados dos Censos de 1940 e 1950, resolvemos
efectuar prlmelro uma analise crtttca desses dados, por forma
a avallar 0 seu valor e a relativa conflanca que eles nos
podem merecer.

Para tal- e seguindo os metodos propostos pela Divisao
de Populacao das Na<;oes Unidas - fizemos 0 exame da
razao dos sexes, ·das razoes etarias e das taxas de sobrevi
vencia no Censo de 1950.

Seguidamente se expoem os resultados obtidos.
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Como se ve, exceptuando os grupos etarios 5-9 e 10-14, em
todos os restantes se obscrva urn excedente de mUlheres .em
rela~ao aos hom ens.

Este facto fica bern evidente ao observarmos 0 Grafico n,
onde tambern se inscreveu a linha referente it Suecla, pais
-modelo em materia de Censos populacionais.

A linha da populacao do distrito do Huambo dcsvia-se
bastante daquela nos escaloes correspondentes aos grupos 15-19
ate 30-34.

Embora em escala mais baixa, ha urn relative paralelismo

Populacao prescnte em 1950 Razao dos SexOI\
Grupos etarios ----- (Taxa de

Homens Mulheres masculinidadc)

0-4 45.846 I 47.669 96,1
5-9 40.476 38.605 104,8
10-14 35.735 33862 105,5
15-19 22.278 25.8..-16 86,1
20-24 20.371 25.192 80.8
25-29 19.410 25026 77,5
30-34 17.397 23.505 74,0
35-39 17.238 18451 93,0
40-44 11.974 13.615 87,9
45 --:49 9.296 10.427 89,1
50-54 5.956 7.338 81,1
55-59 4.151

I
4.616 89,9

60-64 3983 5.889 67,6
65-69 3.261 3578 91,1
70 -74 1.919 1.925 99,6

do distrito do Huambo, dados que vao acompanhados da
razao dos sexes (sex-ratio), ou seja, da proporeao de homens
para 100 mUlheres:
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Os valores das razoes etarias dos homens foram inscritos
no Grafico III e os das mulheres no Grafico IV.

Em ambos se inscreveram tambem os valores respei
tantcs a Suecla.

94,7
105,0
87,S
99,0
102,1
108,1
99,4
94,2
99,S
91,S
69,8
143,1
91,5

(Mulheres)

99,2
113,8
79,4
97,7
102,7
94,9
111,3
90,2
103.6
88.5
83,S
107,4
110,5

(Homens)

47.66'9
38605
3..~.862
25.856
25.192
25026
23.505
18.451
13615
10.42'7
7338
4616
5.889

3578
1.925

Mulheres

Populal¥ilo presente em 1950 Ruilo efllria Ruilo etdrfa

QUADRO II

Passcmos agora a eonsiderar as raZQCSetarias (age-ratios),
para 0 que apresentamos 0 seguinte quadro:

'"

nos grupos de 35-39 a 5~59, haven do depois uma .grande
balxa no grupo 60-64 da populacao indigena do Hu ambo.

No grupo 6~69, os valores sao sensivelmente iguais.

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60- 6-1
65-69
70-74

(lrupoll elarlol!

Home~
1.---1.---11---.

45.846 I
40.476
35735
22.278
20.371
19.410
17397
17238
11.974
9200
5950
4151
3983
3261
1.919
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Embora haja flutuaeoes (expressas nos conhecidos «dentes
de serra» que traduzern uma alternancia de idades atractivas)
em relacao a linha da populaeao sueca, talvez elas nao sejam
tao grandes como seria de esperar entre dois censos ..reali
zados em regioes tao profundamente diferentes no ponto de
vista sociocultural.

No GrMico das razoes etarias do sexo feminino, s6 os
valores dos grupos 55-59e 60-64 imprimern uma nota funda
mente discordante em relacao ao pais tornado como padrao ,e
modelo.

Orlz/rco /- Posicao do distrito do Huambo na carts geognifica de Angola.
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Verificamos, pelo exame deste quadro, que apenas urna
vcz - tanto nos homens como nas mulheres - a taxa de
sobrevivencia e superior a unidade.

A taxa decresee urn poueo mais regularmente nas mjulhe
res, embora tambem aqui se note, como nas dos homens,
uma elevacao que nao seria de esperar nos grupos 50-54
e 55-59.

•
Idade no comeee Idade no lim

Taxa de Taxa de
sobrevivenciu sobrevtvencta

do decenio do decenio (Homens) (Mulheres)

0-4 10 -14 0,821 0,732
5-9 15 -19 0,538 0,645
10-14 20-24 0,533 0,721
15-19 25-29 0,847 0,995
20-24 30-34 1.185 1,070
25-29 35-39 0,936 0,690
30-34 40-44 0.830 0,638
35-39 45-49 0,609 0,500
40-44 SO-54 0,526 0,411
45-49 55-59 0,570 0,403
SO-54 60-64 0,734 0,721
55-59 6.') - 69 0,861 0,738
60-64 70-74 0,563 0,346
65-69 75-79 0,638 0,348
70-74 80-84 0,442 0.281
75 e rnais 85 e rnais 0,246 0,172

QUADRO III

Tomando agora como base 0 estudo das taxas de .sobre
vivencia, apresentamos 0 seguinte quadro referente a popu
lagao indlgcna do distrito do Huarnbo por cohortes quinque
nais e em relacao aos Censos de 1940e 1950:

IV

ARQUIV
O L

. L
ARA



8

Como se ve, apenas uma vez, no sexo Ieminino, a taxa
e superior it unidade, mas com valor multo pr6ximo desta,

Mantem-sc ainda em seis grupos os valores mais altos
para as taxas masculinas, continuando a ser mats regular a
descida dos valores das taxas femin inas, como se ve clara
mente no Grillco VI.

Tanto neste Gralico como no Grcilico V, referente ao sexo
masculino, se verifica urn tracado que nao apresenta desvios
muito signiticatrvos quando comparado aos de populacoes
mais adiantadas.

Tendo, por exemplo, em conta as curvas respeitantes aos
Censos das Honduras (1940-1950),Filipinas (1939-1948)e Turquia
(1935-1945),verificamos que todas elas sao menos regulares que
as dos Censos do Distrito do Huambo (1940-1950).

A que mais se aproxima deste Ultimo e a referentc as
Filipinas.

Idade no infcio Idade no fim Taxas de sobrevivencia

do decenio do decenio Homens Mulheres

5-14 15-24 0,536 0,680
15-24 25-34 0,979 1,030
25-34 35-44 0,890 0,667
35-44 45-54 0,574 0,459
45-54 55-64 0,640 0,535
55-64 65-74 0,708 0,528
65-74 75-84 0,545 0,319
75 e mais 85 e mais 0,246 0,140

QUADROIV

Por outro lado, tambern contra aquilo que seria classico
admitrr-se, as taxas sao quase sempre superiores no sexo
masculine.

Se em vez de cohortes quinquenais, estabelecermos agora
cohortes decenais, observaremos uma maior regularidade:
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Tomando como base os valores das diferenc;as sucesslvas
da taxa de masculinidade e os desvios para 100 das razoes
etarias, calculamos a -pontuacao geral» (joint score) que nos
deu urn valor de 50,8.

Grupos Texa de Diferencu Raz6es Desvio RUnes Desvio
mascuti- etjrias ehiriAS

etariol nldade
sucessivas (Homens)

para 100 (Mulheres) PArR 100

0-4 96,1 - - - - -
5-9 104,8 t- 8,7 99,2 - 0,8 94,7 - 5,3
10-14 105,5 + 0,7 113,8 + 13.8 105,0 , 5,0T

15 - 19 86,1 -19.4 70,4 -20,6 87,S -12,5

20-24 ~,8 - 5,3 gr,7 - 2,3 00.0 - 1.0
25-29 77,5 - 3,3 102,7 + 2,7 102,7 + 2,7
30-34 14,0 3,5 9~,9 - 5,1 IOS,I + 8,1
35-39 93,0 -19,4 111,3 t- 11,3 00,4 - 0,6
40-44 87,0 - 5,5 00,2 - 9,8 94,2 - 5,8
45-49 89,1 I- 1,2 103,6 + 3,6 99,5 - 0,5

5O-G-I 81,1 - 8,0 88,5 -II,S 97,5 - 2,4

55-59 899 -+- 8,8 83,5 -16,5 69,8 -30,2

60-64 07,6 -22,3 107,4 4 7,4 143,1 +43,7
65-69 91,1 +23,5 110,5 -t 10,5 91,5 - 8,5
70 -74 99,6 + 8,5 - - - -

QUAORO V

Continuando 0 nosso exame ao Censo de 1950 da popula
cao indlgena do Distrito do Huambo. vamos agora aplicar
ao nosso estudo 0 metodo do Secretariado das Nac;oes Unidas
referente as razoes dos sexos e etarias, pelo qual se calcula
urn Indicc que nos da uma «order of magnitude» do rigor
dos resultados obtidos nos recenseamentos populactonais,

Para tsso, apresentaremos este quadro onde condensamos
os n06SOS calculos:
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Fazendo 0 ajustamento as dimensoes da populacao, este
valor baixa para 48,8.

Este valor e ainda, de facto, bastante alto quando com
parado com os de paiscs de elevado nlvel cultural e social;
onde as operacoes do Censo podem deccrzer de maneira per
feit~ ou muito proxima dela,

E 0 caso dos Censos da Rolanda em 1947 (pontuacao: 6,6);
da Suecia em 1945 (7,6); da Dinamarca em 1945 (7,6); da
Belgica em 1947 (10,3); de Portugal em 1940 (14,6); etc.

'I'odavia, deveremos ter tambern em linha de conta que,
em muitas populacoes de mais elevado padrao social c cul
tural do que os indigenas do distrilo do Huambo, .se regis-
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Grafiw H'- Rniloeturin (.\lulhere.).

tararr pontuacoes bastante superiores a encontrada para esta
zona de Angola: Iol 0 que se veriIicou nos ICensos do Egipto
em 1937 (88,3); da Turquia em 1945 (87,6); de S. Domingos
em 1935 (54,5); da India Portuguesa em 1931 (56,5): das
Filipinas em 1939(50,8). etc.
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Bern sabemos, por directa experiencia do meio, quao difi
ccis sao as condicoes de trabalho e quao grandes sao os
obstaculos que se erguern nas regioes subdesenvolvtdas ao

VI

Em populacoes de nivel semelhante ao dos habitantes
indigenas do distrito do Huambo, tambem se tern verificado
pontuacoes superiores as dele: nao europeus da Uniao da
Africa do SuI em 1948 (57,9): Mo~ambique em 1950 (112,5);
Angola em 1950 (55,2); Guine em 1950 (80,5), etc.

Em populacoes sem duvida muito rnais avancadas que a
do distrito do Huambo, vamos encontrar valores que, embora
quase sernpre mais baixos, estao bastante pr6ximos do seu:
Cuba em 1943 (42,3); Venezuela em 1941 (42,4); Colombia em
1938 (51,3); S. Domingos em 1935 (54,5); Cabo Verde ern
1950 (45,5), etc.

0

le. 'i-At{ 4..~;t U-li 3,-V,/ 'fro. sy sr.", 'Nt ?-S-BY

f\ f,~'{~f-31{ ss-v« «s.sv cs: ''I u-1f f!·ljf 8!-'1

Grti/ico V- Tans de sobrevivencia (Homens).
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perfeito curnprimento de urna missao da envergadura e com
plexldade de urn Censo populacional.

De facto, multiplos sao ali os factores adversos: a falta
de cultura; a deficicntc nocao da neccssidade e vantagem dos
recenseamentos; 0 receio de maiores tributacoes; certas cren
cas e preconceitos magico-religiosos: 0 desconhecimento da
idade real, e tantos outros mais a que se juntam ainda as
deficlenctas de recursos locais em tecntoos e dotacoes orca
mentais; as distanclas infindaveis; 0 tipo disperse de povoa
mento, etc.

Todas estas causas - e muitas outras C£UJe poderiamos
ainda apontar - DaO sao, na verdade, de molde a facilitar a
perfeicao dos Censos.

Deste modo, nao seria posslvel nem razoavel pretender-sa
supor 0 Censo de 1950 da populaeao indigena do distrito do
Huambo isento de Imperfeicoes e de enos.

Todavia, tendo em consideracao 0 que acabamos de expor,

(frdflco 1'/- Taxes de sobrevlvencia (Mulheres).

..])e ~.),,, -('·lY .U·l~ j(".'{" Vr-ry .nv ,r·1'/ "fJ.gy

R .f·~'{ H·J'{ jS.'{y Vr·SY fr·,'{ (1·7V "rS'( ff"·~4
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quer-nos parecer que as faetos que analisamos poem sem
duvida em relevo urn certo numero de deficienclas nos diver
sos valores e razoes que estudamos, mas em numero mais
reduzido do que it primeira vista se poderia supor atentando
no panorama geral, social e cultural da populacao estudada.

Tambem nao se pode deixar de ter em consideracao 0
facto de se tratar de uma populacao nao multo grande
(550mil habitantes), 0 que pode justificar 0 possivel apareci
mento de relativamente grandes flutuacces, tanto na razao
dos sexos como nas razoes etarias,

Alem disso, urn outro facto de grande relevancia quanto
a nos nao pode deixar de ser devidamente valorizado e
ponderado.

QueJ:emo-nos referir it circunstancia de ser ainda muitis
simo incomplete e imperfeito 0 nosso conhecimento respei
tante it dinamica demografica (natalidade, mortalidade, migra
!;oes) dessa populacao. 0 que tanta tntluencia tera .nas taxas
de masculinidade, razoes etarias, taxas de sobrevivencia, etc.

Por isso - e como ja foi, alias, acentuado multo bern ,por
outros autores em circunstancias semelhantes - esse desconhe
cimento coloca-nos perante uma situacao que, em boa verdade,
nao nos pennite afirmar que os afastamentos verificados
nessas populacoes pouco desenvolvidas em relaeao aos tipos
-padroes apresentados sejam exclusiva ou predominantemente
devidos a deftciencias das operacoes e elementos dos Censos.

De facto, tais afastamentos podem tam bern corresponder,
em grande ou pequena escala, a diferencas intrjnsecas e. espe
cificas de estrutura na composicao dessas populaeoes subde
senvolvidas, 0 que tern tmportancia consideravel no exame
do valor dos dados dos Censos.

Assirn, ponderadas todas as circunstancias e todos os
elementos que se puderam extrair do presente trabalho, jul
gamos que, apesar das suas indiseutiveis deficiencias, 0 Censo
de 1950 da populacao indigena do distrito do Huambo nos
pode servir como elemento de estudo e consulta para 0 esta
belecimento do perfil demografico dessa populacao,ARQUIV
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