
n.0435 das Nacoes Unidas;e fim
de todo 0 apoio da Africa do Sui e
dos Estados Unidos a organiza
cao terrorista U nita. Sern 0 cum
primento dessas quatro condi
coes, nao parece crivel que An
gola possa fazer concessoes de
especie alguma.

Depois da reuniao de Luanda.
a imprensa intemacional noti
ciou que Pret6ria havia reagido
tempestuosamente aos resulta
dos alcancados. A simples dispo
sicao, manifestada por Angola e
pelos Estados Unidos, de apro
fundar as discussoes, irritou os
militaristas no poder na Africa do
SuI. Mas esse e urn problema.
desde logo, para a Casa Branca.
Da capacidade para pressionar 0
aparrheid depende, afinal, qual
quer avaUac;ao ace rca da since
ridade e competencia dos Esta
dos Unidos para servirem de in
termediarios na Africa Austral.

tamento de Estado, Charles Red
man, declarou mesmo que tinha
sido dado "urn irnportante pas so
a frente". Larneruavelmente, 0
funcionario americano nao res is
tiu a tentacao da desinformacao,
quando afirmou que Angola ace i
tou 0princrpioda retirada cubana
"pela primeira vez", Isso nao c
verdade. Essa semprc foi a posi
c;:aodo governo angola no, apoia
da por Cuba. Nao se verificou,
portanto, qualquer mudanca de
Angola a esse respeito.

No encontro de 28 e 29 de
janeiro, a delegacao angolana
reafirmou a sua posiC;clode prin
cipio, segundo a qual a retirada
cubana esul condicionada aos
s~guintes fatores: abandono do
territ6rio angolano pelos inva
sbres sul-africanos; respeito pela
s{>berania e integridade territorial
de Angola; indepcndencia da
N'amlbia com base na resoluc;clo

Ministerio das Relacoes Exterio
res. foram introduzidos, no en
contro de Luanda, "novos ele
mentos", que os dois paises se
comprorneteram a estudar. a tim
de, posteriormente, prossegui
rem as conversacoes, 0 docu
mento nao esclarece de que ele
memos novos se trata, mas os
observadores pens am que eles
tem aver. possivelmente, com 0
prazo e as condicoes para a reti
rada das tropas cubanas de An
gola. Entretanto, 0 fato publico
mais relevante foi, sern duvida, a
presenca de urna delegacao de
Cuba nas discussOes. A aceita
C;ao inMita dessa presenera pela
parte americana nao deixa de
funcionar como urn sinal encora
jador.

Em Washington, os resultados
do encontro foram tambem anun
ciados num tom de moderadooti
mismo. 0 porta-voz do Depar-

N a vespera de mais uma ro
dada de conversacoes en

tre Angola e os Estados Unidos,
realizada em Luanda nos dias 28
e 29 dejaneiro. 0 presidente Jose
Eduardo dos Santos afirmara
que 0governo angolano esperava
da parte americana "espirito
construtivo e boa fe". Ele afir
mou que Angola havia aceitado
chegara uma solucao de com pro
misso e que tinha apresentado
propostas· construtivas para se
conseguir a paz na Africa Aus
tral, pelo que esperava de seus
interlocutores "identica atitude".
A avaliar pelos resultados que
foram divulgados em Luanda e
Washington. pareee que, no mi
nimo, as duas partes mant!m
uma saudavel disposic;:clo para 0
dialogo. No delicado cenario da
Africa Austral, isso, por si s6, e
urn sinal extremamente positivo.

Segundo um comunicado do

EDITORIAL

Disposi~iopara 0dicilogo

ciar a queda de Cuito Cuanavale,
mas, menos de 12 horas depois,
teve de se desmentir. numa sinto
matica dernonstracao de falta de
seriedade.
o governo sul-africano, por

sua vez, tam bern recorreu a pro
paganda, para ocultar 0 que na
verdade se passou em Cuito
Cuanavale. Depois que ficou evi
dcrue a derrota das suas tropas.
acusou Angola de ter usado ar
mas quimicas durante os cornba
tes, a tim de minimizar 0 insu
cesso sofrido. A alegacao foi
veernenternente desmentida pe
los responsaveis militares ango
lanos.

Apesar de derrotada. a Africa
do Sui nao desistiu dos pianos de
ocupacao de Cuito Cuanavale.
Assim. mantem a pouco mais de
20 quilomeiros da cidade 0 Ba
talhao 201. formado por 3 mil
namibianos ncgros incorporados
a forca no exercito de Pretoria (os
oficiais brancos estao em locais
mais seguros). Segundo 0 major
Nando, das Fapla, a utilizacao
de negros visa conlundir os na
mibianos com os homens da
Unita.

propaganda da Unita. Desde 0
irucio do ultimo ataquc, a 12 de
janeiro. essa organizacao reivin
dicou 0 cerco da cidade, quando,
na verdade, as suas forcas nao
passavam de complemento das
unidades sul-africanas (observa
dores militares independentes re
conhecem que a Unita nao possui
tanques. can hoes G-5 ou G-6,
nem os seus horncns tripularn
avioes), No dia 26 de janeiro.
Savimbi chegou mesmo a anun-

nos utilizaram os meios belicos
mais sofisticados. sobretudo os
sistemas de anilharia de longo
alcance, que destruiram nurne
rosas infra-estrururas civis de
Cuito Cuanavale. Mas nao con
scguirarn romper as linhas de fen
sivas do exercito angolano e fica
ram parados a 23 quilometros da
localidade. .
Propaganda - A batalha

de Cuito Cuanavale serviu para,
mais uma vez, desmascarar a

o exercito angolano e urndos mais fones da A.!rica

o:invasores sul-africanos e s
os seus protegidos da Uni- 0>.'tta sofreram uma pcsada derrota

em Cuito Cuanavale, sudeste do
pais, que tentavarn ocupar pela
forca desde meados de janeiro
(ver edicao anterior). Apesar dos
meios hurnanos e materiais uti
Iizados no ataque (sete mil ho
mens, entre soldados sul-afri
canos, mercenaries e terroristas
da Unita, alern de canhoes de
longo alcance G-5 e G-6, blin
dados AML-90, AM L-60, Rat
tel, Bufalo e Sarracem e dezenas
de avioes), as tropas angolanas
conseguiram contero avarice ini
migo,nosdias 14e 15dejaneiro.
A defesa antiaerca e a aviacao
angolana desempcnharam um
papel chave na defesa da loca
lidade.

Segundo 0 major Nando, che
fe do Estado-Maior das Fapla
(Forcas Armadas Populares de
Libertacao de Angola) na 6."
Regiao Politico-Militar, que a
brange Cuito Cuanavale, os com
bates em tomoda cidade "Ioram
os mais intcnsos vcrificados no
continente africano depois da 2.·
Guerra Mundial". Os sui-africa-

Pretoria sofre derrota
Nurnero 7
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RepressAo - 0 nacionalismo sofre
uma dura repressilo da policia secreta sala-

demo nacionalismo angolano: Fontes Perei
ra. Cordeiro da Mata, Paixao Franco. Assis
Junior e varies outros, A obra coleuva Voz
Angola-Clamando 110 Desena, de 1901. e
um exemplo dessa atuacao,

No final da dccada de 1920, jll com a
diiadura [ascista sc implaruando em Portu
gal. cornecou a se formar em Angola urn
amplo movimcnto de reivindicacao popular.
Issodeu origem afundacao da Li1WNacional
Africana e, mais tarde. da Associacao dos
Naturals de Angola. Essas crganlzacces
pcrrnitiram que os africanos rnais conscicn
tes das cidades, sobretudo de Luanda, crias
scm escolas clandestinas nos musseques (fa
velas). onde era fomentado 0 nacionalismo.
Em 1948. urn grupo de joven~ intelectuais
lan~a 0movimenlo" Vamos descobri r Ango
la" e edita a revista Mellsagell1. Ao l'Qesmo
tempo. em Lisboa, os eSludantes das co
lonias portuguesas travam, no interior da
Casa dos Estudantes do imperio. uma luta
polttica e cultural. liderada por futuros diri
gentes dos movimentos de libertac;ao. como
Agoslinho NelO, Amllcar Cabral e Eduardo
Mondlane.

Sobreviventes
do 4 de Fevereiro
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Estes. ap6S se expressarem, sobretudo a
partir de 1872, no Almallach de Lembran
~asLuso-Brasileiras .Ian~am 0 seu primeiro
jomal em 1881,0 Echo de Angola e, nos
anos seguintes, vArios outros, em portugues e
em quimbundo, embora de pouca dura~ao.
Neles se revelarAo os nomes de alguns que
sAo hoje considerados os precursorcs do mo-

canos.

As lutas contra 0 ocupante colonial suce
deram-se ao longo dos seculos ate a ultima
rcvolta do Cubal, ja em 1940. S6 cntao se
cornpletou a ocupacao militar de Angola
pclos portugueses. Mas apenas 21 anos de
pois, com 0 "4 de Fcvereiro", 0 povo ango
lane retoma a luta armada. Esta, porern, e
inserida num quadro diferente: 0do moderno
nacionalismo angolano, dirigido pelo
MPLA, unindo todas as reglocs. ctnias,
racas, credos e variadas classes socials.

Nacionalismo - Esse modemo na
cionalismo foi-se moldando de varias for
mas, tanto nas areas rurais quanta nas cida
des. Uma delas foi a denuncia contra 0 colo
nialismo que, dcsde 0 final do seculo XIX.
era feila por intelectuais e trabalhadores
urbanos, atraves de publica~6es diversas e
associa~Oes regionais. Um decreto do gover
no de Lisboa. de 1856, estende fls col6nias
portuguesas a liberdade de imprcnsa, da qual
se iraQ aproveitar, por alguns MOS, os afri-

Com efeito, 0nacionalismo angolano tern
as suas raizes mais profundas nas lutas,
quase ininterruptas, que marcaram a vida dos
povos de Angola desde 1575, quando Ngola
Kiluange defrontou 0 invasor portugues
Paulo Dias de Novais, que desembarcara
em Luanda. A rainha Nzinga deu, pela pri
mcira vcz, a li~iio de que so se triunfa quando
se forja uma unidade contra 0 inimigo
comum. Ngola Kanini aperfeicoou a tauca
de ataque aos centres econornicos coloniais.
Osjagas, partindodosseusquilombos, foram
mestres na gucnilha. 0 rei Ekuikui, do
Bailundo, no centro-sui, procurou criar as
bases econornicas para assegurar a autono
mia do seu povo.

A ngola comemorou a 4 de fevereiro 0
27.0 aniversario do inicio da luta arma

da de libertacao nacional no pais. Essa luta,
que so terminou a II de novernbro de 1975,
com a proclarnacao da independcncia ango
lana, constituiu, na vcrdade, urn desenvolvi
mento, em bases atuais. da longa tradicao de
resistencia das populacoes que habitavarn
o territorio que forma hoje a Republica Popu
lar de Angola.

CONHECA ANGOLA,o inicio da luta de libertacio,
zarista (pide). Em 1959, depois de uma de
monstracao de forca feita pela aviacao rnili
tar portuguesa, centenas de prisoes sao efe
tuadas em Luanda. Delas rcsulta 0 famoso
"Processo dos 50", que culminou com a
condenacao a penas extremamcnte scveras
de angolanos pertcncerues a meios sociais
divcrsos (funcionarios, enfcrmeiros, estu
dames, operarios). Nova vaga de detencoes
de nacionalistas acontcce emjunho de 1960.
oMPLA dirige cntao ao governo portu

gues uma declaracao propondo negociacoes.
Mas a violencia colonial aumenta. 0 M PLA
advcrte, numa visita ao Parlamento ingles,
que so resta a acao direta para fazer pre va
lccer 0 dircito do povo angolano II autode
tcrminacao c indcpendencia.

Nessa altura, em Luanda, circulavam
rumores de que os presos politicos detidos na
Casa de Reclusao seriam transferidos para a
sinistra prisao de Tarrafal, em Cabo Verde.
Tornou-se ernao a dccisao de rcalizar 0 as
salto as prisoes, A cscolha do dia 4 de fcve
rciro-tcvc tarnbcrn em conta 0 fate de um
grande nurncro de jornalistas cstrangeiros
estar presente na cidadc. para cobrir a chega
da do navio ponugues Santa Maria, que
havia sido sequestrado em pleno Atlantico
por um comando anu-salazarista, liderado
polo capitao Henrique Galvao,

o ataque Tres grupos organizados
por militantes do MPLA dividern entre si os
alvos do ataque. Na madrugada de 4 de
fevcrciro, 0 primeiro comando csbarra com
elementos do exercito colonial que rcforca
varn a guarda da Casu de Reclusao e acaba
dizimado. 0 segundo, praticamcntc sem
armas cficazes. lanca-sc sobre a prisao de
SAo Paulo(um bairrode Luandaj e o postoda
Pide. 0 terceiro maca 0 transmissor da radio
oficial, Estes dois ultirnos comandos, embo
ra nao tcnharn cxito, sacm ilesos c rcfugiarn
so rnais tarde nas matas do norte e nordeste
do pais.

A repressAo que se segue transforma-se
em genocidio. Niio s6 policiais e soldados.
mas lambem colonos armados alacam os
musseques. incendiando casas. numa ma
tanc;a que. segundo numeros da imprensa
intemacional. atingiu tres mil pessoas.

Seja como for. e apesar do seu insucesso
do ponto de vista militar, a a<;ao de 4 de
fevereiro de 1961 teve urn profundo merito
hist6rico e politico. Essa data deu inicio Ii
luta de guerrilha conduzida pelo MPLA. que
apenas terminaria, 14 anos depois. com a
derrota dos portugueses.
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Pianos
inconvenientes
O chefe dos corura-revolucionarios

angolanos, Jonas Savimbi, pretende
visitar, a partir de marco. dois paises
europeus (Inglaterra e Portugal) e quatro
africanos (Zaire, Quenia, Gabao e
Carnaroes),

Ale 0 memento. 0 unico pars que se
rnostrou disposto a autorizar a entrada do
chefe da Unita foi a Gra-Bretanha, cujas
autoridades alegam que ele teria urn visto
normal, de "cidadao comum", e nao seria
recebido oficialrnente. Essasexplicacoes
nao convencerarn Angola. que ja cornu
nicou que, no caso de se concretizar a
visita, isso seria considerado "urn gesto
inamistoso".

Os pianos de Savimbi comec;aram
tambem a provocar, na Gra-Bretanha e
Portugal, fortes proteSLOSde organiza
~Oes antiapartheid, grupos de solidarie
dade, sindicatos, partidos politicos. par
lamentares e intelectuais.

Nos paises africanos que, de acordo
com a imp(ensa intemacional, 0 chefe
terrorista angolano deseja igualmente vi
sitar, nao tinham side produzidos, ate 0

tennino desta edic;ao, quaisquer comen
tArios acerca dessas infonnac;6es.

No ambito dessa esirategia generica, Pre
toria tern urn alvo particular: a ferrovia de
Benguela, cuja importancia e vital para rc
duzir a dependencia dos paises da Africa
Austral em relacao as rotas sul-africanas. A
linha serve nao apenas Angola, mas tam bern
o Zaire c a Zambia. podendo ser ligada as
\ las que, atraves de Mocarnbique e da Tan
zania, atingern 0 Oceano Indico. Por isso. e
como declarou Cleophas Silingi. dire lor ge
ral dos Carninhos de Ferro de Benguela,
empresa que adrninistra a fcrrovia.v a Africa
do Sui c a Unita estao desencadeando uma
guerra direta contra esse objeuvo estrate
gico" .

tura s6 trara pesadas consequencias para a
propria Africa do Sui". avisa a dcclaracao.

Objetivos - Em Angola, pensa-se que
o grande objetivo de Pretoria e controlar to
do 0 sui do pais, transformando a rcgiao
numa nova Namibia. Os esforcos. ate agora
inuteis, para tomar Cuito Cuanavale inse
rern-se nessa estrategia. Com a localidade
em seu poder, os invasores poderiam estcn
der suas acoes ate 0planalto central e ocupar
novas cidades nas provmcias do sui, centro e
leste do pais. Esses pianos correspondem as
concepcoes dos seiores mais militaristas
dentro da Africa do Sui, segundo os quais a
defesa do apartheid deve ser feita fora das
frontei ras,

••

Kamina - A revista britanica African
Concord ja tinha rcvclado no seu primeiro
numero deste ano, que 0 centro da operacao
de descstabilizacao de Angola a partir do
norte se situa na base aerea zairense de
Kamina. recentemente modemizada pelos
Estados Unidos. Essa informacao foi conlir
mada por um oficial da Unita capturado
pelas tropas angolan as. Sebastiao de Al
meida. Ele revelou. por exernplo. que os
homens de Savimbi sao treinados em Ka
mina, inclusive no manejo dos misses Stin
ger, fomecidos pela Casa Branca.

No final dejaneiro, a utilizacao da basede
Kamina para desestabilizar 0 territorio an
golano foi condenada numa reuniao dos pai
ses da Linha de Frente (Angola, Mocam
bique. Zambia, Zimbabue e Tanzania) e dos
paises nordicos, na cidade tanzaniana de
Arusha. Desconhece-se a reac;Aodo Zaire a
essa condenac;ao publica.

Segundo observadores politicos, 0 envol
vimento zairense na guerra de Angola faz
parte de urna estrategia para dar uma nova
imagem a Vnita, muito desgastada porcausa
da sua dependencia em relac;Ao ao apar
theid. Nao se trata. porem, de substituir a
frente sui por uma frente no norte. Oobjetivo,
dizem esses observadores, e criar uma se
gunda frente que complemente os ataques de
Pretoria no sui do pais.

A aviacao zairense violou 0 espaco ae
reo de Angola mais de uma centena de

vezesdurarue 0 ana passado, em especial nas
provincias de Lunda Norte e Lunda Sui, no
nordeste do pais. Em Cabinda, no norte.
tarnbcrn foram registradas violacoes. Ao
rnesrno tempo, aumernou consideravelrnen
te 0 rnovimento de viaturas militares nas
provincias zairenses junto da fronteira ango
lana, poronde cornecararn a scr introduzidos
grupos da Unita. Estas denuncias forarn fei
tas em janeiro, em repetidas ocasioes. POI'
varios dirigentes angolanos, civis e militares.

Como resultado desse apoio cada vez
mais claro - embora oficialrnente negado
- do Zaire aos terroristas angolanos, voltou
a verificar-se uma certa atividade rnilitar no
norte e nordeste de Angola, onde a situacao
era tranquila desde 1975. 0 governo do
presjdente Mobutu alega que nao tem con
trole absoluto do que se passa na fronteira.
mas as forc;as annadas angolanas apresen
taram, recentemente, provas documentais
do envolvimento dos servic;os secretos e das
tropas zairenses na desestabilizac;ao militar
do pais.

Entretanto, a situac;ao no norte e nordeste
de Angola nao e tao grave como no suI. Ate
agora, as tropas govemamenlais tern con
seguido fazer face as tentativas de infiltrac;ao
dos gropos da Unita. Tern sido tambem
interceptados diversos descarregamentos
feiLOspelos avi6es zairenses.

.e envolvimento do Zaire• •

bern a opiniao publica sul-africana, e em
particular os pais e familiares dos soldados
"rnortos ingloriarnentc no sui de Angola".
para a aventura em que os governantes de
Pretoria estao lancando 0 pais. "Essa avcn-

Material de guerra sul-africano
capturado pelas forcas angolanas

Em declaracao divulgada em Luanda. a
proposito do 27.0 aniversario do irucio da
lura annada, 0 Biro desmentc as alegacoes
sul-africanasde que seu objeti vo e defender a
Africa Austral de uma suposta arneaca co
munista, "Nao existc nenhuma ameaca co
munista na Africa Austral e nem mesmo na
Africa do SuI. 0 que se passa Curn descon
temamento popular generalizado na Africa
do Sui, por causa da politica de segrcgacao
racial. Quanto a instabilidade na regiao, nao
tern outra causa senao a poluica agressivado
apartheid contra. os paises vizinhos", ga
rantc 0 documeruo.
OM PLA-Partidodo T rabalho alcrta tam-

..
A medida que 0 tempo passa, fica mais

claro que a atual invasao do territorio
angolano pela Africa do Sui, iniciada em
seternbro do ano passado, "rcflete uma poll
tica expansionista e aventureira voltada para
a conquista de posicoes hi! muito tempo
perdidas na Africa Austral com a derrocada
do colonialismo portugues". A avaliacao foi
feita. no principio deste rnes, pelo Biro Poli
tico do MPLA-Partido do Trabalho, Para 0
orgao dirigente do partido no poder em
Angola, a agressao sul-africana "nao cons
titui apenas uma acao de protecao aos ban
dos fantoches" tfantoche c a terminologia
usada no pars para qualilicar a Unita, por
causa da sua depcndencia em relacao ao
apartheid).

AGRESSAO

Angola denuncia
expansionismo de Pretoria.
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TAAG - Av. Presidente Vargas 542/1603
Telefones: 263-9711,263-4988 e 263-4911
Telefones no Aeroporto Internacional: 398-3112 e 398-3113

LlNHAS AEREAS DE ANGOLA
A Servi<:;o cia Reconstrucao Nacional

ANGOLA,
TERRA DA LIBERDADE

Nobel - 0 escritor angolano
Luandino Vieira rnostrou-sc sur
preso com a opiniao de Jorge
Amadode que hemcrcccdor' do
Prernio Nobel de Literatura, por
ser "urn dos mestres vivos da
Iiccao em lingua portugucsa".
Para Luandino, isso deve ser en
tcndido como "urn grande gcsto
de amizade". Embora concorde
com a avaliacao de Jorgc Amado
de que a literatura em lingua por
tuguesa merece a distin<;:ilo.0 es
critor angolano disse que. pes
soalmente. nao se considera com
merito suficiente para 0 premio.

Igrejas - Os representantes
das igrejas catolica, protestante
e adventisia do municipio de
Chicomba, na provincia de Hui
la (sui de Angola). responsabi
lizararn o grupo tcrrorista Unita
pelas dificuldades que a mis
silo pastoral dcssas instituicoes
atravessa atualmente no inte
rior daquela regillo. A dcnuncia
consta de uma carta enviada
ao comissario provincial (go
vemador) de Huila, Lopo do
Nascimento.

L-I G_U_E_R_RA__ ___,I I CULTURA

Americanos - 0 grupo ne
gro no Congresso dos Estados
Unidos ap6ia a luta de Angola
contra as agressoes da Africa do
Sui, segundo declarou, em Luan
da, 0 deputado americano e pre
sidente da organizacao Black
Caucus, Meryn Dymally. 0 con
gressista, que visitou Angola em
janeiro, acrcscentou que a sua

Brasil - A agrcssao do exer
cito da Africa do Sui contra An
gola' "nao so significa um inci
dente extremamenle grave, como
uma agressaocontra os Estados e
pcssoas engajadas na busca de
solucoes para 0conflitoda Africa
Austral", segundo declarou 0 di
retor do Departamento para A
frica do Itarnaraty, ernbaixador
Carlos Coutinho Perez. 0 diplo
mata brasileiro, que fez essas de
claracoes na reuniao de doadores
da SADCC (Conferencia de
Coordenacao para 0 Dcscnvol
vimento da Africa Austral), em
Arusha (Tanzania), reafirmou
que "a Africa constitui uma prio
ridade na politics extema brasi
leira",

Congo - 0 presidente congo
les, Denis Sassou Nguesso, rea
lizou no rnes passado uma visita
oficial a Angola, durante a qual
foram discutidos aspectos liga
dos a cooperacao bilateral entre
os dois paises e a situacao inter
nacional, em especial na Africa
Austral. 0 incremento dos esfor
cos para 0 estabelecimento de
relacoes economicas com ple
mentarcs entre Angola e 0Congo
foi uma das principals conclu
sees da visita.
Obasanjo - 0 general nige
riano Olusegum Obasanjo cstcvc
em Angola em mead os de janei
ro, numa visita de inforrnacao.
Obasanjo era 0 presidente da Ni
geria em 1975, quando este pais
rcconheceu a indcpcndencia de
Angola e enviou homens emate
rial para enfrentar a invasao sul
africana. Atualmcntc, esta ligado
ao comite antiapartheid das Na
coes Unidas.
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organizacao quer ajudar a solu
cionaro problemada Africa Aus
tral e a melhorar as relacoes an
golano-americanas.

Petr61eo - A Cabinda Gulf
Oil Company. americana, c a Elf
Aquitaine, francesa, espcram um
rapido aumento da extracao de
petr6leo em Angola, nos proxi
mos tres anos. A primeira, que
atua em Cabinda, extreme norte
do pals, pensa aurncntar a sua
producao de 231 mil barris dia
rios no ano passado para 300 mil
barris em 1990. As expectativas
da Elf, que opera em Nzeto, lito
ral none, saode uma producaodc
150 mil barris diaries em 1990,
contra 82 mil no ano passado.
Entretaruo, a companhia brita
nica Britoil adquiriu 20% de lntc
resses no Bloco 8 do otT-shore
angolano, na provincia de Kuan
za Sui, litoral sui do pais. Os
primeiros furos explorat6rios
nesse bloco come~am em 1989.

Perspectivas - As perspec
tivas economicas de Angola silo
rnelhorcs este ano do que em
1987. segundo declarou 0 presi
dente Jose Eduardo dos Santos.
Para isso. acresceruou, e preciso
que 0governo impcca uma dcgra
dacao ainda maier da situacao
rnllitar. os precos do pctrolco
(principal produto de exportacao
do pais) se maruenharn mais ou
menos estaveis e a divida cxierna
,>eja reescalonada. As primeiras
negociacoes com os credores tern
sido bem sucedidas, rcvclou 0
presidcnte angolano. Eduardo
dos Santos mostrou-se confiante
110 exito do prograrna de sanea
menlo econ6mico e linanceiro
(SEF). que preve. al6m de ajus
tamel1los internos. a entrada de
Angola no Fundo Monetario In
temacional e no Banco Mundial

IECONOMIA

Daniel Chipenda
allies da independencia, fonnou
uma dissidencia e chegou a aliar
se a FNLA e a Unita. Emjaneiro
deste ano, depois do seu regresso
do exllio, foi recebido pelo pro
prio presidente Jose Eduardodos
Santos. Ele devera ser nomeado
para uma importarue empresa
que atua na regiao central de An
gola. de onde e originario.

c.
Nomea~6es- 0 presidents ~
Jose Eduardo dos Santos no- <i
meou Antonio Paulo Kassoma
para 0 cargo de vice-rninistro da
Dcfesa para 0Ann amente eTee
nica. Foram tarnbern nomeados
LUISGonzaga Wawuti, para co
missario provincial (govcrnador)
de Luanda, e os embaixadores
Manuel Pedro Pacavira (Nacoes
Unidas), Luis Dokul Paulo de
Castro (Cuba) e Elisio de Jesus
Figueiredo (Gra-Brctanha).

Chipenda - 0 antigo diri
gente do MPLA durante a luta
anticolonial e ex-opositor do go
verne de Angola, apesa indepen
dencia, Daniel Julio Chipenda,
regressou ao pals, bcncficiando-
se da politica de harmonizacao
nacional aplicada pelas autori
dades. Chipenda foi um dos mais
irnportantesdirigentes do MPLA
durante a guerrilha, mas, pouco
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