
na altura em que se vai iniciar 0
novo perCUISOem conjunto?
Saltam-nosamem6riaos tragi

cos anos que os Estados Unidos
da America viveram em 1973 e
1974: emNovembrodo ano ante
rior, Nixone Agnew tinham Bide
reeleitos. A partir de Janeiro de
1973 rebenta 0 processo de
Watergate e a tonente de fraudes
e irregularidades, pouco a pouco
formada, leva a. demissAo de
Agnew do seu lugar de vice
-presidente dos EUAemOutubro
desse ano e, finalmente.a.do pro
prio presidente NixonemAgosto
de 1974 - todos os principais
colaboradores das irregularida
des ja julgadoBe condenados
Os que acompanharam 0 cele

bre processo,conhecem0grande
traumatismo que ele representou
para um pais tADrico como os
EUA. Podera a fragi! RepUblica
Angolana suportar um processo,
em alguma coisasemelhante, aos
candidatos que agora se apresen
tam escondendo as grav{ssimas
incriminac;oasque se lhes fazem?
Mesmoque tais incriminac;:oes,

ainda que abafadas, levema. rejei
c;:Aodesses candidatos pelo voto
de Setembro, 0 processo, por
mais impedimentos que se lhe
ponha, vai surgir.
Parece evidente que tudo aeon

selha que se esclarec;:amimedia
tamente as tao graves acusa¢es.
Grandeparte dos atentados a dig
oidade e a vida terAosido feitos
em rituais pUblicos:decerto os
centros de informac;:iiodos gover
nos dos EUA,de Portugal,do pr6-
prioVaticano,que tanto interesse
t~m proclamado pele democrati
zac;aode Angola,poderAoajudar
-nos a esclarecer as acusac;:oes.
Masacima de tudo sao os nossos
compatriotas da Jamba, os que
de Ia ainda nAodeixam sair e os
que jli ca se encontram, que t~m
de fazer 0 esforc;:oprincipalem se
esclarecerem sobre 0 que vive
ram e em esclarecerem-noa n6s.
A coesao que parece agora apre
sentarem-nos, estar8 afinal ba
seada no medo e na consci~ncia
de terem participado ta.m.bemem
atentados a. dignidade humana.
Todos compreendemos a vul

nerabilidade e consequente fragi- '-....
lidade de cada um em aconteci
mentos tragicos que as vezes
acontecem - mas agora, para
altflmda compreensiiode tod~ um
passado, existe 0 dever moral e
civilde 0 esclarecer devidamente
antes duma candidatura a repre
sentante do povo Angolano.
S6 entADse resolvera 0 grave

problema do eleitor Angolano.

em tAo dramaticas condic;:Oes?
que rancores internos nao tera
acumulado? que medos?
o que vai acontecer quando a

descompressAoque (I totalmente
impossivel de evitar - todos
conhecemos 0 custo que estAoa
pagar os dirigentesda UNlTApor
um adiamento ate Outubro - se
descarregar sabre a tao larga
extensao do n0890pais? Quando
as acusac;:Oesisoladas que ate
hoje nos f&zemestremecer tAo
intensamente se juntar 0 clamor
reprimido, que graves perturba
C(oesn40 surgir40 em toda a
nossa populaC;iio,precisamente

de tal potitica foi esvaziar a orga
nizac;:Aode qualquer ideologia.
indispensavel para a coesAodo
grupo. E por isso foi necessario
criar outro cimento: 0 endeusa
mento dum chefe todo poderoso,
senhor da vida e da morte, omni
potente e omnipresente. Poucoa
pouco,a populac;aoda Jamba ter
-se-a transformado.involuntariae
inconscientemente, numa espe
cis particularde Beita, organizada
em guerra santa contra 0 ternvel
comunismo e os satanazes
cubano e sovi(ltico,totalmente a.
merc~ da direoyAoe protecc;iio
Unicado Beuguia infalivele indis-

cutfvel. E sera essa a razA.odos
rituais pUbUcosem que obrigato
riamente todos tinham de comun
gar e que serviam ao mesmo
tempo de mobilizac;:aoe inculpa
bilizac;:40dos pr6priosseguidores,
uma vez que eram compelidos
nAos6 a presenciar como a inter
vir nos sacrificios ao altar do
chefe. Todose cada urnparticipa
vam da sentenca que 0 chefe
mandava executar e cada um jun
tava obrigatoriamente a sua pro
pria acc;:Ao:ou agressAofisica ao
condenado ao espancamento na
praea da humilllay4o, fosse ele
soldado ou general, ou,maie tra
gico ainda, mais uma acha na
fogueira da desgraC(8davitimado
desagrado maior do senhor da
morte.
o que tera side a Jamba? qual

o resultado sobre essa populac;:Ao
da dezena de anos que viveram

reprimam as possibilidades de
resposta e inquiric;:A.o.A popula
c;:A.oda Jamba ja nAoesta mais na
angustiante situac;:A.ode ter a
retaguarda cortaclapelo "allado"
exercito do apartheid e a frente
pela extensAo das despovoadas
terras do sudeste Angolano,mais
o pap40 comunista todos os dias
brandido pelos seus chefes.
Mesmo com a oposic;:A.odestes
chefes, a Jamba integra-se lenta
mente no contexto nacional e vai
pouooa poucoconhecendo0 pais
verdadeiro. E dando-se a conhe
cer.
E d.a1 0alarme que se avoluma.
Pelo que (I possivel neste

momento perceber, 0 poder que
os dirigentes da UNITAprocura
ram a todo 0 custo alcanc;:ar,
levou-osa alianC(ascomDeus e 0
Diabo, ao sabor da oferta e da pro
cura. A consequ~ncia inevitdvel

o grave problema
do eleitor angolano
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PELAprimeira vez, a popula
c;:Aoangolana vai escolher

quem deve ocupar as cadeiras de
Presidente e Deputados da
Nac;:Ao.Quem deve, ou quem
pode? ou quem "afinal (Imelhor
do que 0 outro' '?A I11pidasuces
sAode inesperados aconteceres
nos Ultimos tr~s anos, nAodeu
tempo a uma calma aprendiza
gemdo jogoeleitoral e do seu ver
dadeiro significado e, subita
mente, os Angolanos sAomais
compeUdos que oonvidadoa a
votar. E a votar em quem? S6
aquela calma apxenctizagemdarla
tempo a uma selecc;:Aocriteriosa
de candidatos - a maratona em
que de repente a populac;:Aose
viu metida sob 0 apito do Conse
lho Nacional Eleitoral e seus
abnegados padrinhos, nAoper
mite de maneira nenhuma qual
quer escolha previa. 0Angolano
e obrigado a votar nos represen
tantes do passado, que tAomas
recordac;:Oesthe delxaram, ou nos
desoonhecidosque 0presente fez
brotar quais cogumelos das chu
vas de Bicesse.
Mas nomeio deste desinteres

sante "jogo democratico", cada
vez mais se avolurna urn alarme:
quem sAoos candidatos dum dos
dois mais importantes partidos
conoorrentes, neste caso, da
UNITA?Porque os doMPLAsAo
bemconhecidose at(!da direcc;:Ao
eleitoral do pr6prio partido, tAo
preocupada agora em colocar na
sombra os mais apontados pelas
"auto-facilidades" da respectiva
actua9Ao.o aiarrneque mais se avoluma,
vern da Jamba. As den11nciasde
actos criminosos cometidos
intencionalmente sobre as pes
soas da pr6pria Jamba, iii ha
muito se ouviam, mas eram cata
logadasde W1ilaterais,de fabrica
das pela "outra parte", de
propaganda mentirosa. E subita
mente 0 de todo inesperado,
explodiu:a UNlTAdenunciava a
direoyAoda UNITA Dois dos
mais altos ex-dirigentes da orga
niza¢o, libertarn-se da Jamba
para acusar, com os pormenores
que todos conhecemos, os terri
veis sacriffcios humanos consu
mados no altar do chefe. A
den11nciae de tal maneira forte
que nem 0 grande amigo norte
-americano deixa de escutar e
estremecer. E pouco a pouco,
v~m confluindo para essa tor
rente, grandes e pequenos cau
dais que constantemente nos
trazem profundo desgosto e
alarme. 0 que foi a Jamba nesta
dezena de anos? que sofreram e
em que participaram os seus
habitantes? 0 que sAoe 0 que
move os responsaveis principais
da UNITA?
Ja n§.o(I possivel conter estas

interrog8Q(:Ses,mesmo que por
pequeno perlodo de tempo se

JANGO .urge mais
como uma necessidade
do que como weiativa
na sltua~o politica que
oPaishoje vive. NeceB
sidade de ouvlrmoB
outras palavra., de
conbecermo. outro.
CaminbOB, de utillzar
mos a Ionga e fertiI
(embora quase sempre
negativa) eJrperl'ncia
que adqulrlmo., em
novas abordagens que
nio sejama tilo cansada
repetif40 e os velho.
lugareBcomunsquenos
servem em cada cUaou
a intimJdaf40 gratuita
quesemans/a j faItade
melbor. Nec••• idade
tambem d.dar a conbe
cer a no••a reaIidade
actual e pa.. ada por
vozesmah capaz_, que
a. temo., d. eBtreltar
mals umcUtUogodentro
da diversldade que
somos.
Somos multo.. Per

tencemOB j malorla
silencioBa que Babe
melbor 0 que nio quer
do que precisar 0 que
quar. Um pouco por
todo 0 mundo e talvez
mals em Angola, os
politicos de proflss40
eB'tilogalltOB. Temosde
procurar conbecer ou
tl'as formas de partiei
pafAo das genteB na
gest40 das colsas que
Ihes dizsm reBpeito e
para isso e necessano
traze-Ias para a prafa
pUblica. JANGO quer
ser um eBpafo dessa
prafa, onde entram
todos os que n40 vIm
para ferl.re ondeBe fala,
se trabalba, se ri, Be
aprende e .e cUscutem
as coisas grandes e
pequenas.
Seremos capazes?

Vamos tentar e para
isso vos con1rldamosa
entl'ar...

A abrir

Director: David BernardinoQUINZENAL • Sexta-Feira
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Cronologia
1783 - Os Portugueses tentam construir uma fortaleza na baia de Cabinda,

sendo atacados e vencidos por Franceses, que tambem rulo se ins
talam. Nenhuma forya europeia se impoe na regiiio ate finais do
seculo XIX, apesar das muitas feitorias ali existentes.

1855 - Ocupacao do Ambriz pelos Portugueses.
1860 - Um corpo expedicioruirio portugu~s toma a capital do Congo, S.

Salvador ou Mbanza Xongo, envolvida em disputas pela sucessao.
1871 - Manuel Jose Puna, em visita aos dois filhos que estuciavamem Por

tugal, e baptizado e agraciado peJo rei D.Luis com 0 titulo de Barao
de Cabinda e uma pensao vital1cia.

1873 - Abertura de uma missao cat6lica francesa em LAnclana(aprimeira
dos Missionarios do Espirito Santo em Angola).

1879 - Abre 0 Semin8rio Menor (em 1892 foi ordenado 0 primeiro padre).
1883 - 29 de Setembro - Tratado "de protectorado" de Chinfuma (em

LAndana).
- Chegam as primeiras irmds de S. Jose de Cluny.

1884 - Fevereiro - Tratado entre a Inglaterra e Portugal sobre 0 rio Zaire.
-15 de Novembro - inlclo da Confelilncia de Berlim.
- 26 de Dezembro - Tratado de "protectorado" de Chicambo.

1885 -1 de Fevereiro - e assinado 0 Tratado de Simulambuco. Apenas
um dos chafes da familia Franque. Luemba Franque de Porto Rico,
n40 subscrevsu.

-14 de Fevereiro - Tratado entre a AssooiayBo Intemacional do
Congo e Portugal.

- 26 de Fevereiro - tannina a Confelilncia de Berlim.
-18 de Julho - e oriado 0 Dlstrtto do Congo, cuja organizey40 e

instalaQ40 contudo s6 se fez em virtude do Decreto de 31/05/1887,
1886 - No in1cio do ano, Serpe Pimentel ''toma posse" do enclave de

Cabinda em nome do Governo PortuguAs.
- 2 de Maio - ConvenCfdofranco-portuguesa traca (mas nAodemarca

ainda no terreno) a frontaira norte de Cabinda.
- 30 de Dezembro - ConvenCfdoluso-aJemll.(sobre a fronteira no suI

de Angola, ainda nBo ocupado).
1887 -14 de Julho - cbega a Cabinda a "expecliQAoocupante" eo pri

meiro Oovemador do Congo, J080 de Brissac das Neves Ferreira.
1888 - Ocupey40 do Ambrizete e de Ouicembo.
1890 -10 de Julho - Cabinda e elevada Iicategoria de Vila.

- Tratado luso-britAnico sobre a fronteira leste.
- Fim cia independAncia do Bie e ocup~Ao pelas foryas portuguesas.

1902 - Morte de Mutu-ya-Kevela e fim da revolta do Bailundo; morte do
soma do Huambo, Llvongue, e ocupaQllo colonial do Huambo.

1906 - Maio - fixayAo de frontelra angolana com a Redesia do Norte
(Z4mbia).

1913 - 27 de Junho - foi criada a CircunscrlQAode Cabinda, da OOten
dAncia do mesmo nome.

1913/16
- Grande revolta de Alvaro Buta no Distrito do Congo.

1915 - Ap6s algumas derrotas, os Portugueses vencem finalmente os
Ovambo no sui de Angola e tomam Ngiva, mas Mandume refugia
-se do outro lado da frontelra e resiste ainda ate 1917.

1917 - Foi transferida para Maquela do Zombo a sede do Distrito do Congo;
mas s6 em 1919 se tomou efective a mUclanya. Cabinda ficou a
constituir, com tOd08os territ6ri08 a norte do Zaire, 0 DflItrito de
CabiDda, separado do do Congo.

1921 - 0Alto Comissario Norton de Matos decreta novamente a incorpo
ray40 de Cabinda no Dlatrlto do Congo. PaSsa 8 IntendAncia, con
tinuando subordinada a Maquela do Zombo.

1922 - Passa a depender do recem-criado Distoto do Zaire.
1932 - Com a junyllo dos Distritos do Z~e e Congo, sob a designayao

de Distrito do Zaire-Congo, a Intea\dlncla de CabiDda flcou direo
tam.Dte .ubordJnada ao Governo-Geral de Angola.

1934 - De novo criado 0Distrito de Cabinda, com suas subclivisOes e clivi
soes em circunscri90es. Com a divisAo de Angola em 6 Pro'Yiclas
e 14 distritos, Cabinda fica dependente do govsmo de Luanda.

1945 - Desliga-se do governo do Distrito de Luanda e passa a depender
directamente do Govemo Geral de Angola (sede em Luanda).

1946 - Enomeado para Cabinda - agora Distrito de Cabinda - 0 Gover
nador Raul de Lima.

1956 - A Vila de Cabinda e elevada Ii categoria de cidade por Diploma
Legislativo 2757.

1961 - A partir deste ano, devido ao inicio d8 luta armada de libertayAo
national, os GQvemadores de Distrito de Cabinda sao semple mili
tares, acumulando quase todos a funCfdode Coman dante do Sec
tor Militar.

• 0 TratadodeSimulambuco
e outroa
Em 1885, atentos ao avancoda

penetrayiioeuropaianas areaeda
bacia do Zaire, e certamente
influenciados palo comerciante
Manuel Ant6nio da Silva com
quem tinham boas relaQoes,
Manuel Jose Puna e ChicoFran
que estabeleceram urna alianca,
na qual envolveram tambem os
Nkata Kolombo do Tafe, para
fazer urn tratado com os Portu
gueses e impedir 0 controlo da
regiAode Cabindapor Franceses
ou Ingleses.
Vejamos agora em que con

texto intemacional ocorre, para
se !he poder dar 0 justo valor, 0
Tratado de Simulambuco,talvez
o mais famoso argurnento invo
cado pelos separatistas. Os "tra
tados de protectorado" eram,
para a Europa do fun do seculo
passado, apenas mais urna das
formas de legitimar perante as
outIas potancias interessadas, a
apropriac;:i1ode territ6rios em
Africa.Tinham tarnbem a vanta
gem de poupar urna campanha
de ocupac;:ao- convencendo as
autoridades africanas locais das
vantagens de tal "protectorado".
A Assoc.iaQl1oInternacional

Africana - criada em 1876 por
iniciativade Leopoldoda Belgica
e que dana mais tarde lugar ao
"Estado Independente do
Congo",depois "CongoBelga"-
opusera-se ao tratado anglo
-portuguAsde Fevereirode 1884,
palo qual a Inglaterra (preocu·
pada com0 avanQode Franceses
e Belgas na regil10do Congo)
reconhecera0 direitoa soberania
de Portugalnas duas margens do
rio Zaire. Comerciantes e foreas
politicas de vliriospruses protes
tararn igualmente. Bismarck, 0
chanceleI alemao, propOsque a
questAodo rio Zaire fosse resol
vida nurna ConferAnciainterna
cional (nl1oera ainda 0 petr6leo
mas a liberdade de expansao
comercialque estavaem causa...).
Essa ConferAnciaregulamentaria
iguaIrnenteoutras questoes can-

Concll ne LIllJmep4g1na)

c;:aode outras "identidades" sub
jacentes - a maneira de urna
"teoria de assimilac;:ao"de ma
mem6ria- mas a integra¢o des
tas na sociedademais vasta, res
peitadora da diversidadecultural
e criadora de novos factores de
identidade colectiva.
A gravidadeda situac;:aoactual

emCabinda- para a qualobvia
mente contribui mais 0 petr6leo
do que a Hist6ria- justificaque
se lhe dedique urn espaco parti
cular de reflexAo.0 desconheci
mento do nosso pr6prioprocesso
hist6rico, ou a intenQAode 0
manipular para fins imediatos,
induzmuitas vezesa erros e afir
ma¢es disparatadas, que nos
impressionarn pela convtocao
com que 840 pronunciadas ou
pela categoria social dos que as
pronunciarn.E 0 "argurnento de
autoridade" a substituir a ver
dade.Outros,bern intencionados,
acreditarn e a vllo repetindo,
Claroexemplodisto~m sidoafir
maQOescomo "Cabinda 86 foi
integrada em Angola em 1956"
ou "Cabinda nao dependia de
Luanda mas de Lisboa" ou "nAo
faziaparte da coJ6niade Angola".
E repetidas vezes se diz "todos
sabemos a hist6ria de Cabinda".
Sabemos de facto?
• Hlst6rtas mal contadaa...
Quando os ventos da conida a

ocupaQAoeuropeia de Africa
comec;:arama soprar, 0 dominio
portugu&s na costa norte de
Angola chegava apenas ao
Ambriz, reolamando no entento
Portugal "direitos hist6ricos"
(semque ali exercesse urnaauto
ridade de facto)sobreumavastis
sima regilio.
Mesmosemanalisaros contac

tos de longa data entre os povos
de Cabinda e os restantes povos
de Angola(abrangendoevidente
mente tarnbem as regioes vizi·
nhas), valera a pana referir aqui
alguns aspectos que mosuam
comoa estrategiados chefespoli
ticos africanos sa articulou com
os interesses europeus naquela
regiao.
EmCabinda, as familiasdomi

nantes- os Puna, os Nkata
Kolombo(deque derivamos Jack
e Mingas), os Franque, entre
outros - tinham estreitas rela
<toescomerciais com 0 exterior,
desde os tempos do trlifico de
escravos, nomeadarnente com 0
Brasile a col6niaportuguesa de
Angola(entao depequena axten
sao relativamenteao pais actual).
Sa no seaulo XV1IIa preferAncia
parece ter ido para osFranceses,
no saculo XIXreforc;:aram-seos
layos com os Portugueses, mas
semdescurar urncomercioactivo
com as feitorias inglesas e fran
cesas. Nas principais cidades da
col6nia de Angola - Luanda e
Benguela - haviaurnasignifica
tiva comunidade de origin9.rios
de Cabinda, sendo tarnbem de
Cabindagrandepartedos pilotos
e marinheiros da navegac;:aode
cabotagem que entao se fazia.

II

o ralativodesinteresse a que 0
poder centralvotoudurante anos
as diferentes regioes do Pais, de
que nao poderemos exclusiva
mente culpar (mas tambem nao
ilibar)a situayaode guerra, criou
terrene ferti!para ressentimentos
e para 0 eclodirde regionalismos
(nomau sentido)que, ao evolui
rempara separatisrnos,procurarn
naturalmente justifica<toeshist6-
ricas que !hes confiramlegitimi
dade. 0 processo nao e inedito
nem original.
Angola como naeao unica e

urna realidade inegl1vel, mas
aindanao amadurecida,podendo
evoluirno sentido da consolida
<taoou da desagregaQAo,pois
transporta desde a sua genese
muitas fraquezas e contradiQOes,
e a pr6pria consciencia naoional
nao e prevalecentede igualmodo
no comportamento de todos os
componentes dessa entidade
nacional, quer se trate dos indi
vfduos ou das colectividades.
Tarnbeme sabido comoa ocu

paQaocolonial,ao circunscrever
vl1rios povos a urn espaeo
pol1tico-administrativoUnico,niio
teve em conta a realidade afri
cana existente, interferindoforte
mente coma din4rnicapr6priade
cada povo ou grupo. Mas esta
situac;:ao,claramente vis1velpor
toda a Africa,e comurnaos pro
cessos de delimitaQOesde frontei
ras da maioria dos paises do
mundo, embora em epocas dife
rentes.
A formaQAode nacionalidades

ou de Estadosa urnprocessobiB
t6rtco,e comotal sujeitotambem
as vicissitudes das conjunturas
locais e intemacionais. Se Portu
gal nao faz hoje parte da Espa
nha, ao contrlirioda Galizaou do
pais Basco,isso decorremaisdos
processos que acompanhararna
expansM inioiada no seaulo XV
do que de quaisquer "identida
des profundas", que nAo se
podem nagar aos Oalegos nem
aos Bascos...
A existancia ou nao de urna

identidade pr6pria do conjunto
do povo da actual prOvinciade
Cabinda - que nAoseja confun
dida apenas com ados descen
dentes do antigo "reino" do
Ngoyo... - e urns questAocuja
abordagemsariatem de ser feita,
considerando sempre que as
identidades sociaisnao sao imu
taveis e definitivas,mas extrema
mente dinfunicas.Edevendo n68
estar cientes de que outros casos
poderao a qualquer momento
levantar-se para diferentes
regioes do pais. Parace estar
esquecido que ja Cabinda fazia
parte integrante de Angola
quando, p~r exemplo, foi ocu
pada a Lunda ou 0 Cunene, ate
mesmo 0 Huambo, ou quando
foramdefinidasas fronteirascom
a actual ZAmbia..
Por outro lado, a "angolani

dade" nao deve significara rejei-

• Interesses regionais
e interessea nacionaia

Cabinda
- a verdade da Hist6ria

A FONDO NA QUESTAO
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(Conclui na pdgma 51

a rio Cunene nasce no planalto central de Angola. Tern urna bacls
hldrogr9.fica de 130 000 km2 dos quais 95 000 Krn2 sAo em territ6rio
nacional angolano e constitui fronteira entre Angola e a NamibIa
desde as quedas do Ruacana ate a foz. E por lSSOurn rio intemaclo
nal nos seus ultimos 300 kID,dado tratar-se de um rio contfguo a duas
nayoes.
Apeaar de )e existir urn acotdo de prinClpios sobre 0 no Cunene

que data de 1868, estabelecldo entre 0 Imperador da Alemanha e 0
Rei de Portugal, fOlverdadeiramente a partir de 1926, com a delimi
tay80 das fronteuas, que foram tidas em considera¢o as carenciaa
hldricas da Namibia, tendo'se, entao, comprometido Portugal a
fomecer-lhe agua para fins humanltarios e a estudar a possibilidada
duma denvayao do rio, por gravidade, medlante a construqao duma
barragem no Calueque.

Em 1962 a RepUblica da Africa do Sui, invocando 0 Acordo de 1926,
SOliCltOUque se retomassem as negociayoes, com vista ao abastecl
mento de agua e energia do Sudoeste Africano.
Iniciadas as negociayOes em 1962, Portugallevantou a questiio de,

nas relayCles entre os dois paises e no que tocava a rios intemacio
nalS, nao haver s6 a conslderar 0 Cunene, mas todos os Tios do SuI
de Angola que penetravam em territ6rio do Sudoeste Africano e tam
bem os Tios que, da RepUblica da Africa do Sui, penetravarn em
M09amblque.
No uAcordo de Principiosll que aCabOUpor ser aceite pela Repu

blica da Africa do SuI, estabeleceu-se que 0 con junto de urna baCIa
dum rio internacional deve ser tratado, no aspecto de planeamento
global da sua utili.zac;:ao,tal como se de um tinico pais se tratasse.
Assim, seria com base num plano ou esquema geral visando a opti

rruzayao do aproveitamento conlunto, que deveriam dlscutir-se os
aspectos especificos dos vanos aproveitamentos, podendo levar urn
pais de jusante a comparticipar nos IDvestimentos de um empreen
dimento. a grande distAncia das fronteiras, desde que do mesmo
venha a retirar certas vantagens.

Armindo Gomes da Silva

Cunene
a hist6ria dum projecto

Enossa conviccao que 0 futuro
do nosso pais s6 pode ser deter
minado por um corpo que seja
democratlcarnente eleito numa
base nao racial.
As neqociacoes sobre 0 des

mantelamento do apartheid tem
de responder as prementes rei
vindicacoes do nosso povo por
urna Africa do SuI democratica,
nao-racial e unitaria.
Tem que termmar 0 monop6lio

bran co do poder politico e tem
que se fazer uma reestruturacao
do nosso sistema politico e eco
nomico para assegurar que as
desigualdades do apartheid
sejam resolvidas e para assegurar
que 8 nossa sociedade seja com
pletamente dernocratizada.
Deve-se acrescentar que 0

Senhor De Klerk e um homem
integro que esta perfeitarnente
consciente dos perigos que corre
wna figura polftica que nao honra
os seus comprornissos.
Mas como organizaqao, basea

mos apenas a nos sa politica e as
nossas estrateglas na realidade
cruel com que nos defrontamos e
esta reahdade e que estamos
ainda a sofrer com a politica do
governo Nactonahsta. A nossa
luta atingiu urn momento deci
sivo. Apelarnos ao nosso povo
para nao delxar fugir este
momento, de modo que 0 pro·
cesso rurno A democracia seja
rapldo e initerrupto.
Esperamos demasiado tempo

pela nossa liberdade. Nao pode
mos esperar lOWS. E agora a
altura de intenslficarmos a luta
em todas as frentes.

(Conclu. na ulull'lll 1l4{111utl

AFRICA AUSTRAL

• Nao as escondidas do povo
o povo tern de ser consultado

sobre quem vai negociar e sobre
o contelldo de tais negociac;:Oes.
As negooiaqOes nao podem ter
lugar por clma das nossas cabe·
qas ou por detras das costas do
nosso povo.

Governo tern tido como objectivo
a norrnalizacao da situacao polf
tica no pais. Amda nem sequer
comscamos a discutir as exigEln·
cias basicas da luta. Gostana de
salientar que eu pr6prio, em
nsnhum momento, entrei em
neqociacoes sobre 0 futuro do
nosso pats, excepto para insistir
num encontro entre 0 ANC e 0
Governo.
a Senhor De Klerk foi mais

longe do que qualquer outro pre
sidente Nacionalista no empreen
dimento de novos ~sos para
normalizar a sttuacao

Ha, no entanto, outros passos,
como os dehneados na Declara
y80 de Harare, que tern de ser
empreendidos antes que possaro
comecar neqociacoes sobre as rei
vindicacoes baaicas do nosso
povo

Reitero 0 nos so apelo para,
entre outraa coisas, 0 fun imedia
to do Estado de EmergAncia, e
para a hbertacao de todos os pre
sos politicos, e nao s6 de alguns
S6 uma sltuayao assim norma

lizada, que possibilite uma activi
dade politica livre, nos pode
permitir consul tar 0 nosso povo
para obter um mandate.

hoje apenas alguns comentarios
preliminares Farei uma declara
c;:aopublica mais completa ape
nas depois de ter a oportunidade
de consultar os meus carnaradas
HOle, a maiorla dos SuI

-afncanos, pretos e brancos. reco
nhecem que 0 apartheid nao tem
futuro. Tem de se acabar com ele
pela nossa aCyiiode massas, deci
siva, de maneira a construir a paz
e a segurancta. A campanha mas
siva de desafio e as outras activi
dades da nossa orqanizacao e do
nosso povo s6 podem culminar
com 0 astabelecimento da demo
cracia,

A destrUiy80 causada pelo
apartheid no nosso subconti
nente e incalculavel. A Vida fami
liar de milhCles de pessoas do
nosso povo foi estllhayada
MilhClesde pessoas estAo sem lar
e sem emprego, a nossa econo·
mia esta em rwnas e 0 nosso
povo asta mergulhado na luta
poUtica.

•A luta armada - nao temo8
outra op~ilo seniio
continuar
A nossa opqdo pela luta armada

em 1960, com a formaqAo da ala
mllitar do ANC ClUmkhonto we
Slzweu, fOlurna acc;:aopurarnente
defenslva contra a violancia do
apartheid.
as factores que levaram Aluta

armada ainda existem hoje. Nllo
temos outra opcriio sena.o conti
nuar Exprimimos a esperanya de
que se crie rapidamente um clima
que conduza a um acordo nego·
clado, de maneira que nao haja
necessidade de luta armada.
Eu sou urn membro do ANC

leal e disciplinado. Eu concordo
plenamenta com todos os seus
objectivos, estrategias e tacticas.
A necessidade de unir 0 povo

do nosso pais e uma tarefa tAo
Importante agora, como sempre
tem sido Nenhum chrigente pode
cumpnr sozinho esta enorme
tarefa.
E nossa tareia, como dirigen

tas, expor os nossos pontos de
vista a. OrganlZac;:aoe delXar que
as estruturas democraticas dec i
dam 0 caminho a seguir. Sobre a
questiio da pratIca democnitica,
sinto-me obngado a salientar que
um dingente do Movimento tern
que ser uma pessoa que tenha
sido democraticarnente elelta
numa confer~ncia nacional. Este
pnncipio tern de ser cumprido
sem excePIYOes.

• Insistincia num encontro
Gostava hoje de vos dizer que

as minhas conversayoes com 0

• A consciencia dos brancos
Saudo tambem 0 movimento

«Black Sash» e a Unido Nacional
dos Estudantes aul-africanos
Notamos com orgulho que voces
tElmo.ctuado como a consciencia
dos brancos sul-afncanos. Mesmo
durante os dias mais sombnos da
hist6ria da vossa luta, voces man
tiveram erguida a bandeira da
llberdade. As mobilizayOes de
massas em grande escala nos wti
mos anos constituem um dos fac
tores chave que levou a. abertura
do capitulo final da nossa luta
Estendo as minhas saudayoes

a classe operaria do nosso pais.
A vossa forya orgamzada e 0
orgulho do nosso Movlmento.
Voces continuam a ser a forya em
que mais podemos confiar na luta
para terminar a exploray40 e a
opressao
Presto tributo as muitas comu

nidades reJigiosas que organiza
ram campanhas pela justJya
quando as orgaruzactClesdo nosso
povo estavam silencladas.
Saudo os chefes tradiclOnais do

nosso paIs. Muitos de v6s conll
nuam a caminhar nas pegadas
dos gran des her6is como Hmtsa
a Sekhukhuni.
Presto tributo ao IOfmdavel

herofsmo da juventude VocEls,
}Ovensleoes, revigorararn todo 0
nosso combate.
Presto tributo as maes, esposas

e umiis da nossa nayeo. vocas
sa.o os alicerces da nossa luta. a
apartheid mfliglu-vos uma dor
mator do que a ninguem.

• Os sacrificios da Linha
da Frente
Nesta ocasiao, agradecemos a

comurudade IDWldlal pela sua
grande contribUlyao para a luta
anti-apartheid. Sem 0 vosso
apoio, a nossa luta nAo teria
alcanyado esta tiio avanyada
etapa. as saCrifiClOSdos paises da
Lmha da Frente serao recordados
para sempre pelos Sul-africanos.
As rrunhas saudayOes estariarn

incompletas se nao exprimisse 0
meu profundo reconhecimento a
minha querida esposa e familia,
pela forc;:aque me deram durante
os meus longos e solitanos anos
de prisao. Estou convencldo que
a vossa dor e 0 vosso sofrimento
foram muito maiores do que os
meus.
Antes de continuar, desejo refe

nr que tenho a intenyao de fazer

Nacional sobre a Crise na Educa
c;:iio,0 Congresso da Juventude
Sul-africana, os Congressos India
nos do Transval e Natal e as mui
tas outras tormacees do Movi
manto Democratico de Massas.

«Esperamos
demasiado tempo
pela nossa liberdade»
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Armqos, camaradas e compa
triotas sul-africanos
Saudo-vos em nome da paz,

democracia e liberdade para
todos. Estou aqui diante de v6s,
nao como profeta, mas como
humilde servidor de v6s, 0 povo.
as vossos incanaaveis e heroi

cos sacriftcios tomaram possivel
hOle a minha presenqa aqw. Por
lSSO,coloco nas vossas maos os
anos de vida que me restam
Neste dla da rrunha Iibertay80.

estendo a minha gratidAo mais
calorosa e sincera aos milhClesde
compatriotas e aquales que, em
~odos os cantos do Mundo, traba
lharam incansavelmente pela
mmha libertayAo.
Salido em especlal 0 povo da

Cldade do Cabo, a cldade que foi
o meu lar durante tr~s decadas
As vossas manifestayOes de mas·
sas e outras formas de luta servi·
ram como urna fonte constante de
foreta para todos os presos poli
tiCOS
Saudo 0 Congresso NaclOnal

Africano Ele fez tudo 0 que dele
esperavarnos no seu papel de dirt·
gente da grande marcha para a
liberdade.
Saudo 0 nosso Presidente,

Cwnarada Oliver Tambo, por diri
gu 0 ANC, mesmo nas circuns
tAnclas malS ciJCiceis. Saudo 0
ANC e cada um dos seus mem
bros, em partIcular. VocElssacri·
ficaram a vossa integridade fisica
na persecussao da nobre causa
da nossa luta.
Saudo os combatentes da Umk·

honto we Sizwe, como Solomon
Mahlangu e Ashley Knel, que
pagararn 0 prevo mats caro pela
hberdade de todos os Sui
-africanos.
Saudo 0 Partido Comunista Sui

·africano pela sua grande contri
bUlyiio para a luta pel a
democracia. Voc~s sobreviveram
a 40 anos de perseguiqao conti·
nua. A mem6ria de grandes
comunistas como Moses Kotane,
Yusuf Dadoo, Bram Fischer e
Moses Mabhida sera venerada
pelas gerayoes futuras. Saudo 0

Secretario Geral Joe Slovo - um
dos nossos melhores patriotas.
Sentimo-nos encorajados pelo
facto da alianc;:aentre n6s e 0 Par
bdo se manter tao forte como
sempre foi.
Saudo a Franta Democratica

Unida, COSATU, a Comissao

A criat;80 no JANGO duma pagina petttienente sobre a Africa Austral obedece a duas principeis con
siderat;t5es:
- a necessidade de conhecermos melhor 0 especo em que 0 nosso Pais ests inseiido;
- 0 direlto que a RepUblica Popular de Angola conquistou em fazer ouvir a sua voz nests muito impot-

tante zona do continente edriceno, para cuja descoionizeceo definitiva deu contributo tao abns
gado como frutuoso.

Nesta nossa primeira pagina, nao sers necessario explicsr as tezoes que nos levetn a homenagear Nel
son Mandela, sem dtlvida 0 maior vulto politico deste subcontinente
Escolhemos 0 disCUISOIeito por ele 8 11 de Fevereiro de 1990, quando 0 grande combate travado em

Lodo 0 mundo - e, com orgulho lembramos, tambem pela RepUblica Popular de Angola - obtiqou 0

regime do apartheid a libetter, ao lim de 27 anos de prisllo, este grande dirigente da Africa Austral



• Sobre 0 Leste de Angola
JANGO - a Leste de Angola, 0 mundo das areias lavadas,

a unensidao despovoada que e metade de Angola. rico em
JANGO • 14 ~. Ag""'" d. 1992

Cassequet uma das 4 acucareiras da lase hnal do penodo colo
mal em Angola Conheco os seus trabalhos sobre zonas poten
Cl8lSde Angola para a unplantaQao de novas acucareuas Sel
que Angola, de exportador de acucar pelo menos para adocar
a lusa Metr6pole, virou importador do duo produto, cuja ran
dade se consubstsncie nos precos mirabolantee que alinge no
mercado paraleJo (ou concorrente, ja que parece que os dois
concertos, bern dlferencradcs em geometria, sao uma e a
mesma coisa em economie.i.) As causas todos sabernos. para
alem da guerra. a mar91nalizaQaoe a hostilizsQElodos quadros
competentes que tinham perrnanecido no Pais mdependente.
a pesporrencia atrevidota de fazer melhor que 0 colono mesmo
sem possuir a cornpetencia profrssional necessana, elc., etc
A pmneua pelgunta que a este respelt.o Ihe quero fazer e a
segumte considera uma Illp6t.esev!avel a cullura da calla saca
Hna pelo camponlls para fabnco de ar,;ucar em pequenas um
dades artesanaiS?

C.D. - A questao essencial a ter em conta e que nas
areas onde a cana sacarina tem meUlor adaptaQao cultu
ral e consequentemente poderia constituir factor interes
sante de desenvolvimento numa perspectiva de aconomia
familiar, a popula~ao camponesa e escassa, dado os casos
do Caxito e da Catumbela nao servirem de paradigma
JANGO - Partmdo do prinoiplo que as antigas aQucarel

ras de Angola justihcam todas elas uma recuperaQ80, qual
delas deveria ser a primelra prioridade?

C.D. - As aQucareiras em Angola datam do in1cio do
seculo, sucedendo as unidades produtoras de aguardente
de cana. Perduraram ao longo dos anos, apasar dos con·
dicionalismos e estrangulamentos que as afectavam, por
que acirna de tudo dispunham de ahundante mao-de-obra,
de fecil recrutamento e barata. Ap6s a Independ~ncia, 0
reduzido dimensionamento e as vicissitudes de varia
ordem, reduziram a actividade a~ucareira ao Cassequel,
e ao Dombe Grande. De todas as unidades, porem,
somente esta ultima podera ter viahilidade, dada a possi
bilidade de se atingir 0 dimensionamento Ideal de 7 ou
8000 ha e caso sa venha a dispor, por outro Iado, dos cau
dais de rega necessarios atrav9s da barragem de reten
~a.o e armazenamento a erguer no Coporolo.
JANGO - Onde, no contexto actual, )ulga que sena mais

l6gico investir numa nova ac;:ucareira?
C.D. - A questiio do investimento numa nova ayuca

reira merace cuidada pondera~ao. Duas localizaQOespoder
-se-ao colocar a cabec;a: no Mucoso-Lucala (Dondo), agora
que 0 Cuanza ficara regularizado e se podera dispor de
rega por gravidade e no Baixo Cunene, em local a selec
cionar. As vantagens e inconvenientes dum e doutro lugar
sao discutfveis, bern como doutros que porventura mere·
c;am interesse. Quanto ao Dondo, a localiza~ao e estrate
gicamente vantajosa sob todos os aspectos, tendo em
desfavor um rendimento industrial mais baixo, enquanto
o Cunene tern a vantagem dum meUlor rendimento indus
trial, mas a marcante 0 afastamento dos mercados.

JANGO - Continuara a ser vahda a ideia de incrernentar
na zona a cultura do cafe de savana?
C.D. - A cultura do cafe robusta de savana tem de facto

muito interesse, como alternativa ao cafe da mata, urna
vez que, nesta, os condicionalismos topograticos dificul
tam ou impedem 0 recurso a mecanizacao agricola.
Requerem-se todavia condicoes favoraveis quanta a clima
e solos, as quais se tomam tanto melhores quanto mais
pr6ximo das zonas cafeeiras tradicionais do Amboim e
Libolo. Dai poder considerar-se que a Cela e jli marginal
para este tipo de exploracao agricola.

• Sobre 0 Projecto Capanda
JANGO - Infelizmente tern side pecha de grande parte dos

governos terceiro-rnundistas enveredarem por rmrabolantes e
surnptuosos "elefantes bran cos " , devoradores de milhoes que
antes deveriam ser gastos na resolucao dos tats problemas do
povo do slogan demaqogico que todos conheccmos. ARPA
nao fugiu a regra. Estou a lernbrar-me do Projecto Lukapa, do
Projecto Mausoleu e do Projeoto Capanda.

a Projecto Lukapa nao chegou afinal a nascer, abortou pre
ticamsnte a nascence. embora tenha consumido na fase pre
-natal. ao que consta, vultuoso kumbu
o Projeeto Mausoleu nasceu, com outra drmensao 8 outra

prioridade vai ser uma realidada, na sua genese ]ogaram tac
tares emocionais e patri6tJcos defensaveis.

a Projecto Capanda M muita boa gente que dtz que foi
mesmo premature e extemporaneo. que teria sido multo mats
J691COavancar-se para a sequnda fase do Proiecto Cambambe
(alteamento da barragem) e que a ele presidiu de (acto uma
mentalidade brancoelefantista, apadrinhada pelos soviettcos
e pelos brasileiros por Tawes que tenam minto poueo a ver
com urn real desejo de Angola se desenvolver .. Mas claro que
Capanda e hoje uma realidada multo diferente da da cidade
fantasma do Lukapa e do MausoJeu, uma realidade que "esta
mos com e1a" e que temos que apToveit.ar0 melhor posslve].
Com 0 seu conhecimento das potenclalidades de regadio da
regiao e dos seus solos, como v~ 0 CastanhOlTa Diniz 0 papal
real qua Capanda pode desompenhar como factor de desen
volvimento agro-pecuario do Medio Kwanza?

C.D. - Tambem tive oportunidade de intervir no pro
jecto Capanda, em 1985, atraves dum estudo de inventa
riaQao dos recursos em terras com aptidao para 0 regadio
da Bacia Media do Cuanza, estudo que efectuei a pedido
do Ministerio do Plano da RPA. Em vez dos alguns centos
de miUlar de hectares de possivel beneficiamento com a
reg a, dado que na altura se propalava, 0 estudo revelou
que no medio Cuanza existem 28 000 ha de terras de inte
resse rudro-agricola, dos quais somente 18 000 poderao
beneficiar directamente de Capanda.
JANGO - V~alguma viabilidade num grande regadio para

algodao?
C.D. - As potencialidades de Angola para a cultura do

algodao de regadio sao elevadas. Desde 0Dande ao Baixo
Cunene, passando pelo Longa, Cuvo e Coporolo, ha sem
pre possibilidades de se definirem extensas areas poten
cialmente muito vAlidas. No que respeita ao vale do
Cuanza, a zona de interesse prolonga-se desde 0 Dondo
ate ao Born Jesus, nela se incluindo as extensas baixas do
Mucoso-Lucala e da Muxima. Ora, quanto as conclusoes
do referido estudo de Capanda, h8. dois importantes bene
ficios a focar, ou seja a regularizayao dos caudais do
Cuanza e a possibilidade do rio Mucoso, que nasce junto
da barragem, poder servir de canal natural de conduQ80
dos caudais necessaries a rega. Deste modo, abrem-se vas
tas perspectivas de desenvolvirnento para 0 Baixo Cuanza,
JANGO - Tratando-se duma zona glossmada, que perspec

tivas de desenVO]Vlffientopecuario julga aceltaveis para a
regiao?

C.D. - As perspectivas de desenvolvimento pecuario
e ate porque se trata de urna zona glossinada, sao muito
escassas, sendo inviavel tal tipo de actividade enquanto
se mantiver como tal. Relativamente ao territorio angolano
nao escasseiam as areas plana.lticas a sul do Cuanza, para
alam de outras, onde a pecuaria bovina tera pleno sucesso
sem correr riscos de afectac;oes pela tse-tse.

• Sobre a cana sacarina e 0 aqucar
JANGO - Julgo saber que fez equipa com 0 Eng.o AmjJ

car Cabral na cartografia da en tao chamada Propriedade do

"Jangada" com as Enq.? Marcelino e Enq.? CASTANHElRADINIS
((0 mais destacado elemento activo

Castanheira Diniz,Alberto. Portuques, beirao. au sera antes
cidadao do Mundo? Engenheiro agr6nomo, pedologjsta. Muito
mars do que isso, ledor argutissimo de paisagens. Sessenta
e alguns (bastantes ...) anos. De estatura avantajada. Como
felizmente acontece quase sempre, se nao 0 que seria dos Ira
cotes, nunca me constou que 0 CDempregasse 0 fiske como
argumento. Sempre optou pela conversa pachorrenta, lucida
e observadora.

Duvido que haja a face da terra e, se me perrnitem 0 humor
negro. mesmo sob a dita, alguem que oonheca proporcao maior
da enorme superffcie de Angola, do Luiana ao Maiombe, de
Cazombo a Foz do Cunene, de ... nem vale a pen a citar mais,
duvido que escapasse algum diarnetro da Rosa dos Ventos
angolana. Repare-se porern que nao se trata do conhecimento
pOI sobrevOo ou por rasgar rodoviano a 120 a hora ... e conhe
cimento de pe posto, nao s6 0 exame profissional do solo, mas
a analise rninuciosa da paisaqern ecologica, 0 questionamento
e interpretacao constantes das coisas, dos faetos e dos homens.

Debruce-se, quem nao conheca Ja, sobre duas das obras
mais importantes da vasta lista dos seus escritos, "Caracte
nsticas Mesol6gicas de Angola", de 1973 e "Angola. a Meio
F'1sicoe Potencialidades Agrarias", de 1991. Ficara sem duvida
a saber muito melhor 0 Pals que temos, talvez mesmo 0 Pais
que somos.
Mas 0 Eng 0 Castanheira Diniz nao conhece so Angola.

Conhece com bastante profundidade outros paises africanos
de expressao portuguesa e andou por terras da Sl.bena, da
America e da Australia, sem talar, claro, da Europa natal. Aqui
hfl uns anos dlsse-rne que ainda nao tinha estado na Antar
tida mas e bern capaz de ter-entrstanto colmatado essa bre
cha do seu globe-trotterismo ..
Considero felicissima a oportunidade de JANGO poder iru

ciar as suas entrevistas precisamente com este homem de
Angola e do mundo

• Sobre a regilo da Cela
JANGO - Diz·se que a Cela fOi escoHuda como local para

o lamesa Colonato estadonovista pelo Govemador Geral conhe
cido por capitao Agapito, porque ele voou baixo sobre a zona
e gostou muito da paisagem, que alias e linda. Os estudos de
solos viriam depois, que isso de ocupaQao cientifica de terri
t6nos nao era com os portugueses ... , a confirma! felizmente,
ao que suponho, 0 vlSionarismo agapitense. Ora 0 Castanheira
Diniz trabalhou durante alguns anos no estudo de solos da Cela
e chegou a ser, durante 0 Govemo Deslandes, Presidente do
Colonato da Cela. Gostarfamos que nos dissesse qual, a seu
ver, a importiincia que a zona da Cela podera assumir (ou tal
vez voltar a assumir) como p610de produQao agraria e de abas
tecimenta do colosso demograHco e semi-arido de Luanda.
CASTANHEIRA DINIZ - A paisagem da Cela e de facto

surpreendente. Emoldurada por magestosos inselbel'ge,
de que se salientam os morros Kungo, Goia e Waku, res
salta a extensa planicie do Cuss6i a intercalar-se entre 0
Queve e a cadeia de montanhas que antecede os altipla
nos da Sanga e do Bimbe. A importancia da Cela deriva
da elevada potencialidade para a pecuaria leiteira e para
a produyao de frescos, neste aspecto a evidenciar-se 0 facil
acesso a Luanda, e das possibilidades da explorayao horto
-fruticola se poder estender por largo perfodo do ano,
incluindo boa parte da epoca chuvosa. Pensa-se que a Cela
podera vir a retomar a posic;ao que jli desfrutou, dado que
se conhacem as potencialidades agro-pacuarias do meio,
as tecnicas culturais e de maneio da explorayao a adop
tar, e os condicionalismos sanitarios que pendem sobre
a criayao bovina e a forma de os controlar.
JANGO - Devera na zona Cela-Catote voltar a desenvolver

-se uma bacia leiteira a base de raQas ex6ticas ou optaria por
outros tipos de gado? E que cultures deveriam constituir a base
do desenvolvimento agricola da regiao?

C. D. - E evidente que a Cela-Catofe deveni
desenvolver-se dentro duma 6ptica de produyao leiteira,
aproveitando e recuperando as estruturas existentes, e
com base numa rede de pequenas e medias unidades de
explorayao, tendo em conta a capacidade tecruca dos inter
venientes. Sob este aspecto 0 "Estudo de Viahilidade
Tecnico-Econ6mica do Complexo Agrario da Cela" elaho
rado em 1981 para 0 Ministario da Agricultura da RPA,
define determinados rumos de actuaQao. Das cuhuras, hli
que salientar as do milho, girassol, soja e batata, alam das
produc;oes horticola e forrageira.

II
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Zona do Baixo Cunene que.
pela orografia do terreno, aconselha
a construQ80 de barragens hidroe
lectricas com recurso a pequenas e
medias albufeiras, face ao seu fra
gil clima desertico e semi-desertico.

- Entretanto. a barragem do
Gove, aproveitamento de interesse
estrategico para a regiao. desde a
ultima sabotagem perpretada em
Feverelfo de 1990, fOi colocada
numa situa~o de urunente colapso.
Esta situaQao excepClonai obngou
o governo da Republica Popular de
Angola a desencadear urna serie de
medldas de emerg~nC1aque culml
naram, m81S recentemente, num
projecto de reparaC;:80e lOstrumen
talizaQao da barragem que monta a
algumas centenas de milhar de
d6iares, por forma a repor 0 seu nor
mal funclOnarnento.
Numa pr6xima oportunidade

serao dadas a conhecer as acc;:oes
desenvolvidas pela parte angolana
da CTPC, bern como do GABHlC
(Gabinete para a Administra~ao da
BaCiaHJdrogr8iica do RioCunene).

Zona do M6d1oCunene que,
pela riqueza dos seus solos. acon
selha a utihzaQ80 dos recursos na
agncultura e agro-pecuana POI

excel~ncia:

Recorde-se que dada a exten
sAo da bacia bidrogratica do no
Cunene, nela sao consideradas
tr~s grandes zonas:

Zona doAlto CUnene que, pelo
seu c1ima favoravel. aconselha a
construQao de grandes reservat6nos
para regulanza~ao dos caud81s
necess!\nos a Jusante,

do Baixo Cunene inteiramente
relacionado com a tomada
de decisAo da construQiio ou
nAo dests barragem.

b) a continua operayAo e ade
quada manutenQAo do sis
tema de bombagem no
Calueque e no aQude do
Ruacana.

2 - Permltir 8 ComissAo Tee
nica Conjunta Permanente (ests
belecida nos termos do artigo 2.2
do dito Acordo de 1969) avaliar 0
desenvolvimento de esquemas
de aproveitamento adicional do
rio Cunene com vista a acomodar
as necessidades presentes e Cutu
ras de electricidade em ambos os
paises.

Em Janeiro de 1991, por {orQa
do Despacho Presidencial n. a
3/91, foram designados os mem
bros da parte angolana da CTPC
(Comissao Tecnica Permanente
Conjunta AngolaINamibia) sobre
o desenvolvimento e utilizaQ~o do
potencial hidrico do rio Cunene,
que se ocuparam de imediato em
implementar as ac~Oes acordadas
entre os dois govern os, na quall
dade de Estados soberanos,
havendo a salientar de entre
outras actividades:
- 0 estudo do Plano para a

Utilizar;:ao Integrada dos
Recursos Hidricos da Bacia
HidrogrMica do Rio Cunene
que constitui 0 Projecto 3.05
da SADCC-Energia.

- 0 estudo do Baixo Cunene,
nomeadamente as questOes
ecol6gicas e de impacte
ambiental relacionadas com
o clima fragil desta regiAo,
associado as questOes de
pre-viabilidade e viabilidade
no dominio da geraQao de
energia electrica. De notar
que 0 governo da RepUblica
da Namibia manifeatou inte
resse em desencadear 0 Pro
jecto da Barragem EPUPA n,
estando 0 estudo da reglao

Novembro de 1977, emitido urn
documento de considera<;:oes
gerais sobre a gestao da bacia do
Cunene e sua inserQAo no pro
grama de desenvolvimento do Sul
de Angola.

Apesar das grandes perspectl
vas de desenvolvimento para a
regiiio suI do nosso Pais terem
sldo senamente contrariadas,
durante varios 8oos, por Cor<;:ada
guerra que nos foi imposta, as
autoridades angolanas procura
ram dar 0 atendimento possivel,
quer colaborando com a realiza
QAodas obras de Calueque e Rua
cana, quer tentando ultra
passar, por encontros de Delega
<;:OesTecnicas de ambos os pai
ses, as questOes surgidas com a
operaQAo dos sistemas hidraull
cos ja conclwdos e em funciona
mento ao longo da bacia do rio
Cunene
Mais recentemente, com a

independ~ncia da vizinha Repu
blica da Namibia a 21 de MarQo
de 1990, foram efectuadas algu
mas IeuniOes de alto nivel,
nomeactarnente: ((Acordo finnado
no Lubango a 18de Setembro de
1990, entre os governos da Repu
blica Popular de Angola e da
RepUblica da Namibi8Jl, onde os
dOis Governos afirmarn e endos
sam os termos gerais dos Acor
dos anteriormente firmados entre
Portugal e a Africa do Sul e acor
dam 0 seguinte:

1- Estabelecer uma Autori
dade Conjunta Operacional (con
forme reierida no artigo 4.2.8 do
elito Acordo de 1969) para asse
gurar:
a) 0mliximo beneficio da regu

larizaQao do caudal do rio
Cunene no Gove e 0 con
trolo dos desvios de agua ao
longo do medio Cunene;

do Cunene, de 29 de Mar~o de
1976, este Gabinete foi total
mente desfalcado em quadros e
meios materuus, perigando,
desde essa data, 0 funclonamento
da estrutura que respondia pela
gestao da bacia do rio Cunene.

Em 16 de Abril de 1976, a
DirecQao dos Servi~os Hidraulicos
remete para apreciaqao superior
urn relatOrio detalhado sobre 0 rio
Cunene, concentrando as suas
propostas na transfer&ncla do
Gabinete do Plano do Cunene de
Lisboa para Luanda, por materia
lizaQAodo Decreta Lei n. a 602/75,
e na concentraQao de esforQos no
atendimento a barragem do Gove
- aproveitamento hidraulico do
Cunene que condiciona todos os
programas do medio e baixo
Cunene.
Em Julho de 1976, efectuou-se

uma visita ao Cunene para urn
encontro com os responsaveis da
empresa encarregada da constru
~ao das barragens do Ruacanl1 e
Calueque No relat6rio apresen
tado, a barragem do Calueque
levantava duas questOes que con
trariavam 0 Acordo de 1969,
sendo uma, as cotes topograficas
do coroamento da barragem e a
outra 0 facto de existirem cinco
grupos de bombagem a serem
instalados, em vez de dois. Amda
se infenu a necessidade de uma
DirecQao para a Explorayao do
Aproveitamento do Calueque e
reforr;:ou-se a necessidade da
transmissao do patrim6nio do
Gabinete do Plano do Cunene, de
Lisboa para Luanda.
Da Coordenac;:a.o e ReactivaQao

do Plano do Cunene, vinculada ao
Gabinete do Terceiro Vice
-Primeiro Ministro, foi, em 17 de

IC;Cnc/u.,fo cl. p4glOa 3)

Dentro desta ordem de idelas
veio a firmar-se um acordo, rela
tivamente aos rios de interesse
comum e ao esquema do no
Cunene, em 13 de Outubro de
1964.
A luz do Acordo de 1964 foi,

enta~, assmado novo acordo em
21 de Janeiro de 1969, para a rea
hza~ao de urna serie de empreen
ciunentos,)8 aprovados a nivel do
esquema geral, 0 mais impor
tante dos. quais, pelas suas con
sequltnclas em todo 0 vale, seria
a barragem do Gove que aurnen
taria os caudais de estiagem do
rio, da orqem dos 6 a 10 m3/s,
para 80 m Is
Como consequ~ncia de tal

acordo e para suceder ao uGrupo
Tecnico para os Estudos e Execu
r;:ao das Obras da Bacia do
Cunene e Cuvelaill foi ent~o
criado, pelo governo portuguAs,
o uGabmete do PIanOdo Cunene)),
duectamente dependente do
Conselho Supenor de Fomento
Ultramarino, do Ministerio do
Ultramar e, portanto, com sede
em Lisboa. Atraves do Decreto
Lei n.o 602175, promulgado em 20
de Outubro de 1975 e publicado
no BoJetim Olicia} n.o 261, 1.
serie, de 8 de Novembro de 1975,
o Gabinete do Plano do Cunene
deveria ter sido transCendo para
Angola com todo 0 seu patrl
m6nio.
Posteriormente a nossa lnde

pendencia, foram desencadeadas
algumas ac~oes isoladas de
ambas as partes, RepUblica Popu
l!ll de Angola e Republica da
Africa do Sul.

Conforme atesta 0 Relat6rio da
DelegaQao do Gabinete do Plano
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Cunene
- a hist6ria dum projecto

Iorrnados no exterior do Pals, consnun hoje uma populacao Jtl
apreciavsl, sobre cujos ombros pesa e val pesar cada vez rnais
a responsabilidade pelo desenvolvimento aqrario deste Pais. a
quem alguem expressivamente chamou. numa reuniao da
SADCC, "the sleepmg giant"

Gostana, a concluir, que 0 Castanheira Diniz lhes deixasse
aqui, como mais velho que tociosos tecnioos agrarios de Angola
conhecem e respeitam, uma mensagem, ditada pela sua expe
riancla e pelo seu conhecimento do nosso Pais, sobre 0 poten
cial aqro-pecuano de Angola e as condicoes que considera rnais
necessanas para a concrenzacao desse potencial,

C.D. - Ter sempre presente que 0 mais destacado ele
mento activo da agricultura angolana e 0 camponas, born
conhecedor do meio onde tradicionalmente vive e trabaiha
a terra, avido em absorver as praticas e t9cnicas que lhe
sejam prestadas. com 0 objectivo de meihorar as condicoes
de produeao e consequentemente 0 seu nfvel de vida, tendo
sabido suportar, com verdadeuo estorcismo e ao longo de
muitos anos, a adversidade. Alcancada a paz, que os teeni
cos agranos de Angola ponham desde agora todo 0 seu
saber, dedicaQAo e entusiasmo ao service da actividade
agraria do sector camponss, com a preocupacao de 0 pro
mover social e economicamente. Penso que sera um desa
fio de elevado significado, uma vez que se trata de lmpul
sionar urn sector de actividade com enormes potencialida
des e ao qual cabera futuramente um papel multo desta
cado, talvez 0 mais Import8Ote, quando se traQarem, a nfvel
global, os nunos do desenvolvimento socio-agrario do Pais.

C.D. - Ha uma gama de culturas que poderao interes
sar ao Leste anqolano, bem adaptaveis aos solos areno
sos, como a mandioca, a jinguba, 0 massanqo e 0 vielo e,
nas baixas humidas, 0 arroz e a batata doce.

JANGO A parte nao arenosa do saliente de Cazombo tara
uma aptidao agrlcola com alqumas ssmelhancas com a do PIa
nalto Central?
C.D. - 0 saliente de Cazombo sendo paisagisticamente

bastante diversificado, pouco tem a ver com as extensas
planuras arenosas do Leste que se quedam no curso do
Zambeze Sem dllvida que a cultura do milho tem muito
interesse, patenteando-se condicoes de produtividade tao
boas ou meihores do que as do Plan alto Central.

• Mensagem ao. tecnic08 agrari08 angolano.
JANGO - Eram estas as questoes que desejava abordar

consiqo. Em mmha opimao, esperemos que a Histona urn dia
o reconheca, uma das COis1Simportantes, passe a tmodesua.
que os "sobreviventes" agro-universJt8rios do Huambo con
sequiram Iazor nos duros anos da guerra e do bloqueio conse
quento, quo foram tambern os duros anos da ignorAncia, por
vezes tocando as rajas da hostlhzacao, a que os mandantes
de Luanda e tamb6m do Huambo nos devotaram (salvos raras
e honrosas excepcoes). Io: manter de pe e a funcionar, com
um mlrurno de diqnidade e qualtdads, a Faculdade de Cian
ClOS Aqranas.
o .'output" dB qllAdlOS farmados por esta Escola, a que seria

IlIjUHI.() m10 aCTt:!scentar as c1ezenas de quadros agrari~s

agua, em "CeijAobranco", em cultura e em tradicao histo
rica mas irremediavelmente pobre em solos de boa quali
dade, tem sido, talvez por isso mesmo, 0 grande esquecido
dos services oficiais de agricultura, sejam eles de exten
sao, de investigaQ~o ou de {omento. Quanto a empresas
privadas epenas tenho na mem6ria 0 algo fantasista Pro
jecto Luso das organizaQOes VINHAS, que dava os seus
primeiros passes na vespera do 25 de Abril. Como e que
o Colega entende que devens ser abordado, e julgamos
que deve siHo quanta antes (0 povo esquecido do Leste
tem pleno direito a isso), 0 desenvolvimento agro-pecuario
daquela zona?
C.D. - 0mtenor Leste tem potencialidades marcantes

no dominio agro-pecuano, mas que todavia nunca foram
verdadeiramente equecronadas, exceptuando 0 caso da
Diamang que, dentro dum contexto especial sem duvida,
veio pOr em eVld~nc18, atraves duma multifacetada acti
vidade agro-pecuaria, quanto a terra e pr6diga em recur
sos. Penso que ao Leste angolano estara reservado papal
importante denlro duma perspectiva de desenvolvimento
geognUico, isto e, a estender-se ate aos territories vizinhos
dos patses lrmttrofaa, como 0 Shaba e a zambia, relaQOes
que no paasado ioram apenas incipientes, mas que futu
ramente poderao asswnir papal importante, sobretudo nos
dominios da comerciabzaeao da producao agricola e
pecuaria
JANGO - Pode concreuzat tllgumas das culturas vegetals

all unim()ls quo con~idCIa mabl VUIVCIS paro a regi80?

da agricultura angolana e 0 campones))
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de the explicar ua lingua de sua Magestade
a Ramha, 0 motlvo porque 0 seu passa
porte teria de ficar retldo.
o hospital Amanco Boavista pode ser

urn excelente projecto, as padarias com
escolas anexas de 600 000 USD podem ser
o "Ai Jesus" do Governo. No en tanto
havera muito boa gente (partlcularmente
se nao viverem em Luanda ou se forem
estrangelIos) que Jam81S necessitani des
sas excelentes inslituic;:oes.
Apesar dlsso quantos estrangeiros a

VlVer neste pais nso passam pelo aero
porto? Quem, obrigado a vlaJar por VIa
aarea, nlio tera de contactar com 0 "Aero
porto 4 e 5 de Fevererro"? Nao estou, evi
dentemente, a falar da sala VIP

Pergunto-me a mim mesmo 0 que pode
ter levado a que ao Ion go de 16 anos nlio
se tenha cuidado convenientemente de tao
importante local? Tera sido apenas um dos
muitos exempl09 de que este pais a pro
rugo em confundir "gerir" com "fazer poli
tica" e "competllncia" com "confianQa
politica?" .

Penso que deviamos analisar conveuien
temente todos os fen6menos relacionados
com 0 funcionamento do sistema que cons
titui 0 Aeroporto de Luanda. Quem sabe,
nlio uiamos ancontrar mujtas explicaQoes
interessantes para perceber 0 modelo que
foi lmplementado no macrO-SIstema que e
o pais RepUblica Popular de Angola? Evi
dentemente, 0 pais real, nao as zonas VIP!!

esta a acabar de chegar ao pais, venha pela
prime ira vez ou nao, estamos a permitir a
generalizar;ao de uma ideia do angolano e
do nosso pais que de maneira nenhuma e
Justa e estarnos a dar aso que essa ideia
se estenda a outras areas da actrvrdade do
pais com as consequenoias que dai advem.
Tenho viajado por alguns paises e cida

des e 0 que me fica na mem6ria dessas VIa
gens a - para alem de urn ou outro facto
ou imagem mais forte - a imaqem do pri
meiro contacto que evidentemente se faz
no aeroporto, Posse recordar-rne bern de
todos os aeroportos por onde passel, Acre
dito que 0 mesmo se pas sara com muitos
daqueles que tern que passar palo nosso
uruco Aeroporto lntemacional. Faco ideia
das recordacoes que munos tern dele.
Estou por exemplo a recorder-me de um
cidadao ingl~s a procurar desesperada
mente por alguem que falasse ingl~s por
que, por estranho que parec;:a, nao havia
urn umco funcionario da emlgrac;:iio capaz

Urn aeroporto a urn sistema aberto com
urn modelo de funcionamento que pode ser
desenvolvido ao mais infimo detalhe. Neo
a por ser considerado pelos especialistas
em admnustracao e gestao urn dos mode
los mais complexos de conceber e tratar
devido ao eJevado numero de variavels a
ter em conta que urn aeroporto nao esta
sujeito as tecnicas de gestao e aos princi
PIOSde admintstracao Afinal, administrar
urn aeroporto a no fundo estabelecer urn
meio em que as pessoas que nele interac
tuam possam atinqir objectives pravistos,
comumenta aceites, com urn minimo de
recursos e aborrecimentos.

Estive recentemente nos aeroporto de
Windhoek, Johanesburg, Harare e Maputo
Sao todos aeroportos de paises africanos
Uns malores outros mars pequenos, uns
com agua quente nos WCs outros nao, Uns
com rnais ou menos livros ou jornais a
venda. 0 que a certo e que todos oles t~m
o necessario para que cumprarn a funcao
para que Ioram cnados.
WCs hmpos, com agua, toalhas e papel

lugienico, telefones para uso dos utilizado
res, placas com indicacoss dos diversos
servtcos, placards com os voos a chegar e
a partir, servlC;:ode bar, restaurante e taba
caria, salas e bancos cuidados e limpos,
pessoal SimpatiCO, soliclto e devidamente
uniformizado nos seus postos, bagagens
n1pidamente dispon{veia, aervic;:osde infor
mac;:oes a viaJantes. Taxis e autocarros ~
porta Acuna de tudo llmpeza, limpeza e
organiZayllO, organizBylio, organizac;:a.o.

Nlio creio que haja espayo neste jomal
para enumerar {actos de acontecunento'.l
lamentaveis ocorrldos durante estes anos
bern como tudo 0 que esta mal no nosso
aeroporto. Alinal de uma forma ou outra
todos temos passado por ta (nao estou eVI
dentemente a falar da sala VIP).

De facto existem hOle tacmoas de ana
lise e estudo de sistemas que uma equipa
plundJsclpl.tnar podena pdr em acc;:liopara
avaliar a situac;:do,identificar os problemas,
conceber um modelo de funcionamento,
propor declsOes e enfim transCormar 0 aero
porto num sistema com urna gestao racio
nal, curnprindo a func;:aopara que ele existe
e mais ... a de obter receitasl
o que angustia, e 0 facto de que aquele

espac;:o - que afinal os outros conseguem
pOr a funcionar - aquele local, por on de
chegam e partem diariamente centenas de
angolanos e estrangerros, a um local de
constante agressdo a dignidade do
angolano.

Quantas vezes, durante as nossas pas
sag ens pelo aeroporto (nao estou eviden
temente a falar da saJa VIP) perante
situac;:oes caricatas de WCs unundos e sem
agua, atrasos enormes e sem qualquer
explicaQso, demora de horas na entrega
das bagagens, falta de ar condicionado, de
bebidas e comidas, de jornais Iivenda, de
telefones para telefonar, de guichets para
infoonar, de taxis para sair daquele
inCeono ... temos que ouvir, sem nada poder
dizer, comentarios, criticas, desabafos de
estrangeiros - e nao s6 - que nos obn
gam a baixar a cara de vergonha por ser
mos angolan os.

Ao dar urna (prlmeira) imagem tao degra
dante e desorgamzada para quem

Rui Lopes

Aeroporto
- urn espelho da 110SSarealidade

II
Fernando Marcelino

Sabes, Fernando, urn carro atropelou na
rua urn gato que parecia mesmo 0 nosso
Mickey

Mas nao pensem que os meus gatos
sao todos puro passadismo. Nada Ha
urna fase bem recente de muitos gatos,
No Largo Kussy, Huarnbo Uma pl~iade
de gatos. Gatos que vern e vao, gatos
que vA-oe 080 v~m, gatos de morte mor
rida raramente e matada quase sempre
Ele sAo os miudos lixeiros, ele a 0 cao
do vizinho, ele e saba-sa la quem,
Gato alias gata que nos chega de sur

presa, ja muito madura, trazida num
cestinho, que a dona abalou para outras
terras. Sem nos ensinar 0 nome da
bichana. Nilo sabemos sequer se 0 ieve
ou tern. E que charnaremos de Heranca,
que ramedio. Gata acostumada a pas
sadio de luxo, mas que se habituou bern
bern ao espartanismo do novo lar. Gata
bela, Iuzidia e bela, melga e mwto pari
deira, parideira em excesso, teve-se que
pd-la com outro dono. Gata meiga, dma,
mas ao executar limparnente os ratos da
gaiola-ratoeira da nossa barbaridade, a
Heranca virava onca a aviar macaco,
leao a mandar gnu desta para melhor.
A pl~iade :ios gatos modernos, Na

casa do Largo Kussy, Huambo. E os
nomes que a gente lhes mventou:
Tango - homenagem a urn porra de
varina, que porra p6 tango era menos
elegante e mwto comprido; Louco se
nao era mesmo Imitava muito bern;
Rufa que aCinal nao era macho e 18
teve que dar-so uma volta ao Rufo da
Ceia dos Carde81S, Speedy pirrac;:aao
rato; Scuby - abrevlatura de Scubidu,
obviamente, 0 sobrevivento da pl(liade,
pelo menos na casa.
Ha quem calwlie os gatos em favor

dos caes Que nc'lodao pelo nome. Que
nem conhecem 0 dono. Conhecem sim
senhor. E ata pode muito bem aconte
cer que smtam os problemas dos donos
Comigo aconteceu Corrugo e com 0
Speedy - pirrac;:a ao rato, que acabaria
aos dentes do cao do vlzinho. Corla
manha mdisposta em que fiquel de
cama, nao a que 0 blchinho nilo arredou
pata do tapete, a rnirar-me preocupac:lis
simo e muito compungido? Quase me
senti defunto em vel6rio, velado por urn
am910 velho.

S6bnos e asseados, os gatos parece
que nlio gostarn de agua, mBSlavam-se,
mas larnbem-se que ata lozem como
dina outrora famoso rruliomirio ca do
sitio, especialista em calinadas que fize
ram hist6ria, entre reais e inventadas.
E nao a que os gatos pankam baratas?
E quanto tnalS gradas e estaladiyas
roais as saboreiam? E nao tivemos em
Benguela urn galo muito homem, digo
urn gato muito gato, que se banque
tea va com laclaus? E esta, hein?
Nilo ha duvida que ha montes de

razi'Ses para eu gostar de gatos. Hei-de
gostar sempre de gatos E digo-vos
mais. Nessa COlsa da VIda eterna
defendo com unhas e dentes, e com as
pequenas garras do meu gato actual, a
teoria cheia de justic;:ade que ou Mpara
os dois, 0 hom em e 0 gato, ou nao ha
para nenhum ...

Eu devia urn texto aos gatos. Ha
muito tempo. Que eu gosto de gatos. He
mwto tempo.

S6 ha pouco soube pela Mae que 0 Pai
tambem gostava de gatos. Fiquei agra
dado. Ouanto rnais teria ficado se 0
tivesse sabido na Nova Lisboa de ha
cinquenta anos. Nilo precisana entao de
esconder a brincadeira com 0 Finaud
antes de adormecer na sala de visitas
que me era 0 quarto. A luz da fnncha
da porta para a sala de jantar, onde 0
Pai seroava esforc;:adarnente ao estira
dor para ganhar m81S uns cobrezitos
Julgava que 0 Pai tolerava os gatos so
porque os filhos gostavam deles e os
brinquedos nao erarn muitos. Nlio sabia
que ele gostava de gatos. Nilo sabia.
Mas sei e sempre soube que eu gosto

de gatos. Ha pessoas que gostam de
gatos e ha pessoas que nlio gostarn. 0
mais velho Albano diz que tambem
gosts. A Maria Aldma gostava imenso
e espero que Binda goste. Mas ha quem
nao goste. A Fanny diz que 0110conse
gue gostat 0Walt Disney nAo gostava
mesmo nada. E os seus kambas e suces
sores tambem nao, E por isso os dese
nhos animados, cartoons como eles lhes
chamam, sao sempre, mas sempre, con
tra os gatos. E os patif6ides dos ratos
slio os her6is, fazem gato sapato do
gato, ganharn sempre aos galos ...
o Padnnho tinha uma EnclclopadJa

que gostava mUlto de gatos Gostava
ate ao exagero. Que assim tambam nAo.
o mais belo dos mamfCeros nlio e nada
o gato. Pelo menos naquele tempo nl10
era. Era a Ava, A Gardner, pois, ada
Pandora e das Neves de Kilimanjaro.

Falou-se muito de urna gata em
telhado de ZlDCO quente. Engrac;:ado. Eu
lernbro-me e duma gata em telhado de
capim. Em urna das primeiras casas d.a
minha vida. Uma gata que associo sem·
pre a Imagem da matemidade desve
lada. Que nos presenteou com trlls
inesperados gatitos nados e criados as
escondldas no telhado Transportados
arnorosamente, Ja crescldotes, pelo
cachac;:o, como as maes gatas sabem
fazer tAo bem. Um a urn para dentro de
casa, um a urn como nao podia deixar
de ser, mas quero crer tarnbam que
para dar urn arzinho de suspense ao
evento.

Tenho a mania de associar os gatos
as coisas belas, as COlsas grandes. Ate
as coisas de Deus, que me seja per
doado. Quando 0 Finaud amanheceu
esticadinho, completamente morto sem
remaroo a porta do quintal, eu sofn
Som demais como diria um brasilerro.
E sofri ainda mais demais porque me
haviam dito na catequese que os bichos
nao tinham alma nem portanto qual
quer hip6tese de cau depOls do bai
canc;:o. Como eu sofri. Nao ver mais 0
Finaud no outro mundo. E neste ja nlio
podia ser nada ...
Tambam houve urn estranho gato na

minha vida que nunca existiu. E mesmo
assim me agravou 0 sarampo. Um gato
s6sia do caozinho Mickey (ca eeta 0
sacaninha do DIsney ...) que a Lala
inventou, Nada de confusoes. Inventou
o gato, nao inventou 0 Mickey. que este
existiu mesmo. Mas ja nao existia.

Os Gatos

ESCREVINBANDO I: CRITlCANDO
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Atenyio bebedores

Empurre a rolba para den
tro da garrafa.

Nenbum bomem da
equipa meteu uma bola
sequer no cesto porque 0
nosso entusiasta admirador
nem precisou de lembrar
que tantos elogios s6 pode·
ria merecer a equipa
feminina.

A partida de basquetebol

Nenhum barbeiro corta 0
seu pr6prio cabalo. Como 0
visitante sabia que a Ca9.la
tinha apenas dois barbeiros,
cada um cortaria 0 cabalo 80

outro. E por isso 0 nosso via
jante niio teve duvias em
entregar 0 seu cabalo ao da
barberia suja.

O. dot. barbelr08

30 olhos correspond em a
15 animais. Sa estivessem
tod08 sobre duas patas,
contar·se·iam 30 patas no
chAo.Como a Marisa contou
44 patas, quer dizer que 14
deveriam estar no ar.
Como acirna se concluiu,

os 30 olhos s6 poderiarn cor·
responder a 15animais. Por·
tanto, uma vez que as 14
patas no ar s6 podiarn per·
tencsr a 7 cabras de leque,
as avestruzes terao de
ser 8.

Olhoc e patu

SOLU<;OES

Consegue ou desconsegue?

Uma garrafa de vinho, do bom
e nAo baptizado (que 0 ha, juro,
mas a matar ...) esta cheia at~
meio e tem uma rolha.
o vinho sera seu sem pagar

nada, se conseguir beb~-lo todo
sem partir a garrafa e sem tirar a
rolha.

Aten~Ao bebedoresl

Leitot, seni que 0 homem era
louco e confundiu 0 oesto com urn
contentot?

11?

- Eu nao fui a Barcelona, mas
confesso que nao perdi muito pol
causa da equipa de basquetebol
que nos temos no nosso quimbo:
a semana passada fez urn jogo
que nem os amaricanos! No tim,
76 bolas no cesto do outre contra
apenas 40 no nosso. Ate era Undo
de ver. Mas, queres saber uma
coisa, nos ganbamos por aquela
vantagem mas nem um bomem
da nossa equipa meteu um bolal

A partida de baaquetebol

• Pergunta 0 JANGO: au acabam08
par n08 habituar? ..

Pronunciadas com e fecbado
tais palavras nilo existem,
excepto seca. Neste caso, deve-se
distinguir 0 aubstantlvo seca,
pronunciado com vogal abarta (6)
e que significa (lSetOde pOr a se·
car, estiagem, rnayadaJle 0 adjec
tivo a8C8,pronunciado com vogal
fechada (i) que significa ((enxutwl.
Parece que a m8pronUncia dos

locutores ja vem de longe. Assirn
o afirma Joao de Araujo Correia
em A Lingua Portuguese: Com
aetores e locutores ~ preciso cui·
dado ... cada um fala como quer,
e, se diz asneiras, ninguem lbe
vai 8. mao *. Tem carta branca
para destruir a pronlincia como
lhe der jeito (...).
Radio e Teatro deveriam ser

escolas de pronlincia. Pois, nao
sao ... Em vez de escolas sAo lati·
bulos que geram monstros (...)
Que um pouco de senso acuda

a actores e locutores.

O. dot. barb.fros

Ha dias, um visitante na Ca9.la
precisou de cortar 0 cabalo. Como
sabia que a provincia do Huambo
s6 ha uma duzia de anos deixou
de ter electricidade e a conse
quente agua canalizada, comecou
por procurar, das duns barbearias
que the disseram haver na vila, a
menos suja,
Passou pela primeira, e viu 0

que esperava: 0 salAo tinha 0
espelho rachado, cabelos por
todos os Iados e um barbeiro com
a barba por fazar e urn corte de
cabelo horrfvel.
Fo! 8. outra e, que diferenQal,

espelho inteiro, chAo limpo, bar
belro bem escaIiboado e com
cabalo cortado irnpecavelmente.
o que tinha de pagar numa e
noutra barbeariaera exactamente
o mesmo.
o nOsso viajante pensou urn

pouco e... foi cortar 0 cabalo 8.bar·
bearia suja.
Acrescentando n6s que 0 visi

tante nao era burro nenhurn, con·
olua 0 leitor 0 que 0 levou a tomar
tal decisao.

Olh08 e patas
A Marisa e 0 Paulo foram em

Fevereiro passado ao Namibe, ver
cbover no deserto. As areias
tinbam-se coberto, de repente,
dum tapete verde e tambem a
bicbarada dava pulos de con
tente.
Nurn dos muitos lugares em

que alegre e amistosamente (eles
sabam que os animals selvagens
se respeitam como os humanos)
se encontraram todos, viram urn
belo grupo de cabras de leque e
avestruzes.
Quando regressaram, 0 Paulo

perguntou:
- Marisa, quantos animals

faziam parte do gropo?
- Descobre tu, Paulo. Ao todo,

contei 30 olhos e 44 patas.

Quer 0 lei tor descobti-lo tam
b6m por seu lado?

JOGOS NA MATEMATICA

APRBNDA E DIVIRTA-SEIf

Mas 0 "h" normalmente nAo~ aspirado nos pronomes nem nos auxi
liares nilo enfatizados:

"He'd bave gone if he bad time".

Pronouncing the "b". (a pronlincia·aspiraQlo do "h").

Uma das caraeterlsticas mal compreendidas na pronuncia de lnglas
~ a letra "h". Em ingills 0 "h" e sempre aspirado nos substantivos,
verbos e adjectivos. Tarnbem em pronomes e auxiliares enfatizados
como por exemplo:

"I told you he wouldn't like it".
"He bas beard".

put up (a); put off (b); put by (c); put out (d); put up with (e)

1. We managed to extinguish the fire (conseguimos extingujr 0
fogo) (d)

2. Workmen have corutructed a sbelter (os trabalhadores construi-
ram urn abrigo) (a)

3. You can do itl Don't be intimidated by their failure (Podes faz~·
·101 Nilo fiques intirnidado pela sua derrota) (b)

4. Youwill have to save some money for your bolidays (teras que
economizar dioheiro para as tuas farias) (c)

5. The old lady couldn't lltand the noise of the machines any Ion
ger (a velha senbora nao podia suportar mais 0 barulho das
maquinas) (e)

6. Sally was offended by the way her friends bethaved towards
her (Sally ficou ofen dida pela maneira como as suas arnIgas a
trataram) (d)

7. The football match was postponed because offrozen ground (a
partida de futebol foi adiada porque 0 solo estava congelado) (b)

Write the following sentences substituting the word underlined
with the correct phrasal verb including the word "put" (escrever as
seguintes frases substituindo a palavra sublinhada por urn verbo com
posto incluindo a palavra "put").

2 - that's that is 10 - they've they have

3 - I'll Iwill 11 - won't will not
4 - we've we have 12 - they'll they will
5 - you're you are 13 - there'd there had

6 - who'd who had 14 - it's it is
7 - where's where is 15 - we'll we will

Phrasal verbs using "put"

Write out all the contractions in full. (escrever todas as contracoes
por extenso) 8 _ wouldn't would not

1 - musn't must not 9 - she'll she will

Common Contractions

HELP WITH ENGLISH

Ouve-se, constantemente, na
radio e na televisao, pronuneiar
ac6rdos ou ac6rdos. Qual a pro
nuncia correcta?
E frequente a confusao na for

mattlo do plural deste tipo de
palavras e por isso vamos come
car por referlr a regra geral e a
sua raziio de ser, para indicar,
seguidamente, as excepcoes.

Diz a "lei" que os substantivos
e adjectivos terminados em 0
atone cuja t6nica ~ 0 0 fechado,
ao formarem 0 plural, mudam 0 0
fechado para 0 aberto
Exemplos: poc.;o, miolo, ovo,

,ogo, povo, OS80,almo~o, olho,
tiiolo, troco, corpo, porco, porto,
delltroqo, fogo, forno, socorro,
coro, etc.
Portanto, todos estes vocabulos

terao 0 0 t6nico fechado no sin
gular e aberto no plural, corres
pondendo A prcnuncia (mas,
aten9Ao, nAo se escrevel) 6 e 6,
respectivamente.
E 0 que se chama em tonenca

metaionia, a alteraQAode timbre
da vogal tonica por influAncia da
vogal atona
Com efeito, estas palavras pro

v~m de uma forma latima terrni
nada em um no singular e em os
no plural, ou seja, uma vogal
fechada no pruneiro caso e uma
vogal aberta no segundo. Sera,
pois, esta vogal final, fechada no
Singular, que ira influenc!ar a
vogal t6nica, fechando-a, 0 que
nAo acontece no plural porque,
como is. se referiu, a palavra
latima termina em 0 aberto.
Exemplificando; logo prov~m

da forma latina (<jocurn)) e jogos de
ujOCOS)), 0 que expUca a exist~n·
cia de vogal t6nica fechada no
singular (por influ~ncUl da vogal
final) e de vogal t6nica abarta no
plural.
Esta e a regra geral que, como

regra que e, tem exceP90es que
a confirmam. Assim, ha urn razoa·
vel nUmero de pa!avras que, na
formayAo do plural, nAo alteram
o timbre da vogal, ou seja, man·
t~m 0 0 fechado tambem no
plural.
Exemplos: acordo, adorno,

bojo, bolo, cacborro, coco,
colmo, consolo, dorso, ancosto,
angodo, a8tojo, ferrolbo, garoto,
globo, golfo, gosto, lobo, moyo,
morro, mosto, namoro, piloto,
plolho, poldro, polvo, potro,
reboco, repolho, restolho, rolo,
rosto, sopro.
Em resumo, devera pronunciar·

·se (laCOrdolle ((acOrdos)),mas
escreve·se simplesmente acordo
e acordos, nada de confusoes.

Outras pronUncias
incorrectas

Ouvimos tamb~m, muitas
vezes, na radio e televisao, pro
nunciar manifista, fista, adiga,
piQ8 de teatro e sica (falta de
chuva).
Qualquer destas palavras e vf

tima de pronlincia errada. A pro
mmcia correcta e com e aberto.
JANGO • 14 d. AgoI1Od. 1992

Como se deve
pronunciar acordos?

JANGO agradece ~ Drs. Edite
Estrela,filaloga portuguesa, a autori·
ZB(:.§O em utilizar 0 tao UW material
dos seus hVTOS "DUvidas do FalarPot
tugu§s".

ASRAZOESDOBRMFALAR
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Nlo •• ufldente cbegar
_0 tim d_ lmprelsA.o do
JANGO: a dlflculdade
malor est8 D8 sua dlstribul
~Io, uma vez que nOI pro
pomo. que ele esteja
abeno de Cab!nda ao
Cunene.

S6 0 poderemos conse
gulr .e no. flzerem cbegar
o. DOID.. e 0 proceuo para
no. e8tendermOil a08 tan
tOIl lugare •.

A fechar

SAotAo verdadeiras hoje, como 0

toram naquela altura. Eu cito:

Lutei contra a dominay-iio
branc8 e contra a dominayAo
negra. Lutei palo ideal duma
sociedadelivre e democratica,
em que todas as pessoas
vivessem Juntasem harmonia
e em igualdade de oportunida·
des. E um ideal palo qual
esparoviver e que esperoatm·
gir, Mas, se for necessario, 6
urn ideal palo qual estou dis·
posto a moner
Espero que se ctispersem com

ctignidade e que nenhum de voc~
faya nada que leve outras pessoas
a dlZer que n6s nilo controlamos 0

nosso pr6pno povo.

(Conclu.lllo d. "."lml 3)

Relaxar 08 nossos estorcos
agora, seria urn erro que as gera·
90es futures nAo nos poderiam
perdoar.

• A vislo da lIberdade
A visAo da liberdade asso·

mando no horizonte devia
encorajar·nos a redobrar os nos·
sos esforyos. E epenes pele disci·
plinada aCyAo de masses que a
nossa vit6ria poden\ ser asse
gurada.

Apelamos aos nossos compa·
triotas brancos que se juntem a
n6s para molder urna nova Africa
do Sul. Te.JllWm para vocAs, 0
movimento da liberdade e um lar
polftico. Apelamos a comunidade
internacional para continuar as
campanhas para isolar 0 regime
do apartheid.

Acabar com as sanQtses agora
seria correr 0 risco de aborter 0
processo para a complete erradi·
ca~o do apartheid. A nossa mar·
cha para a liberdade ~ irrever
sive!. Nilo podemos deixar que 0
medo bloqueie 0 nosso caminho.
o sufragio universal, nurn

registo eleitoral comum, nwna
Africa do SuI unida, democra·
tica e nlio·racial ~ 0 linico cami·
nbo para a paz e a harmonia
racial.

Para concluir, eu gosterla de
lembrar as minhas palavras
durante 0meu processo em 1964.

«Esperamos demasiado tempo
pela nossa liberdade»

•

Mapa anterior •
ConferAnola de
BerUm (com al·
guns ano. de loea
IizaI;Ilo e naa Iatitu·
des, flU to do
re1ativo dHClonhe
c:fmento do Inta
nor), mo.trando a
divergtnc:ia d4Iopl-

nlOes e ra.pelto 'li~~~~t5':'::_---:!-~~~;;~~~du fronteuu. H--- ......+-~;.
A limite reivindl·

cado pelo. Por·
tuguese. (com
bue ne prion·
dade bisterlca
de contec:toe na
reg1!o)

B limite aceita por
algumas ~Oes i'1-----I---::::.-~1I\I
(abalxo do para·
lelo 6)

C limite eiectlvo
das posaesaOes
portuguesas,
depals da oc:u
pa<;Go de Amb·
riz a Bemba
(1866·66)

N. B. - ,.. rtl.rtoclu blbUogrdcu..tao.dlepolllqAo lUI r~o pareo. 1.1-
tor" lDwr.... da..

Marla d_ Conce~o Nato

uma re91aO especial do ponto de
vista adnurustrativo, foi no Ambito
do chamado "Congo Portuouss" e
nBOtsoladamente.

E bom ainda lembrar que a exis
tlmcia de um "aoordo de protecto
rado" nao se traduziu, no que as
col6nias portuguesas <liz respeito,
em quaisquer pnvilegios particula
res, no dorntnio jurfdico ou outro,
para a generalidade dos habitantes
dassas regiOes. Exemplo inegavel e
o "estatuto do indigenato" imposto
ate 1961 a esmagadora maiona da
populacao de Angola, Guine e
Moyambique (mas nao Cabo Verde
nem S. Tome) que nao exclufa os
naturais de Cabmda, apesar dos
relativamente melhores indices de
escolaridade e msercao na econo
mia "moderna".
A descoberta e exploracao do

petr61eo introduziu um novo factor
no jogo dos interesses regionais (e
internaclonais) Sabe-se como sao
intensos os laeos pessoais. economi
cos e culturais oom 0 Congo e 0
Zaire E todos sabemos como a inte
gra~Bo econ6mica e a Justa reparn
yaO dos recursos valem mais para
a urudade nacional do que procla
mayOes de princlpio ou discursos
entustastas,
As Iamtltas tradicionalmente

Influentes de Cabmda, ou os que
ganharam influsncia, nqueza ou
poder em tempos menos lonqin
quos, e todos os homens e rnulhe
res de Cabinda, sern dtscrtrrunacoes
de origem, terao de optar pela estre
tegia que melhor defsndera os inte·
resses da populay80 da regiBo, no
sentido de um real desenvolvi·
mento Olhando para 0 futuro e nBO
son han do com passados lrreais.
Num mundo que avanya para
amplos espacos de integra~Bo regio·
nal, porque a que 0 particularismo
regional ten~ de traduzir-se obliga·
toriamente em independ~ncia
formal?

posta esta em toda a doeumenta
yao e bibliografia existente e que
qualquer pessoa pode consultar;
86 por ma f~ ou ignorAncia se
pode compreender que literatura
recente despreze todas eSS88 fon
tes para repetir frases de lideres
politicos, naturalmente moldadas
pelos seus interesses.
Poucas meses depois da Confe

rAncia de Berlim foi criado 0 "Dis
trito do Congo", fazendo parte da
"Provincia de Angola" (embora 0
Regulamento s6 saia em Maio de
1887). Foi criado como distrito
praticamente aut6mono, sobre
tudo pela especial situaylo das
fronteiras e correspondentes
questoes comerciais e aduanei
ras. Dependendo formalmente do
Governo Geral em Luanda, estava
dividido em ResidAncias, em vez
dos habituais Concelhos. As
"ResidAncias" eram posiQOOs com
estrutura politica, diplomatica,
militar e administrativa. Cablnda
fo! _ prim.ira .ede do Dt.trito do
Congo, que abrangia tambsrn os
territ6nos da margem esquerda do
Zaire, ou seja, as actuais Provinclas
do Ufge e Zaire ate ao curso do rio
Loje e ata ao rio Cuango: compu
nham 0 distrito cinco ResidAncias
Administrativas: Cabinda, Cacongo,
Santo Ant6nio do Zaire, Ambrizete
e S. Salvador do Congo.
As variaqOesna situa~ao adminis

trativa de Cabinda, bem como do
dito Distrito do Congo. podem ser
rapidamente conhecidas atraves da
Cronologia apresentada. 0 que deve
ticar claro a que, mesmo quando
Portugal tinha de discriJrunar os
seus "territ6rios da Alnca OClden
tal Portuguesa" distingwndo" S.
Tome, Cabinda e Angola", em
nenhum momento a adnurustrayao
de Cabmda esteve mdependente do
Governo Geral em Luanda e, inclu·
sivarnente. quando se tratou de

l(:oocI..... o cia p4giDa 2)

dentes geradas pelas rivalidades
europeias em Africa.
Na cslebre ConferAncia, em

Berlim, a Assooia9Ao procurou e
obteve 0 apoio dos diferentes pal
ses envolvidos. Portugal conse
guira assinar entretanto, na
regill.o da actual provincia de
Cabinda, trAs tratados de "protec
torado" com as chefias locais:
Chinfuma (1883), Chicambo
(1885) - estes respeitantes As ter
ras de Cacongo e Massabi - e
por fim Simulambuco (na baia de
Cabinda) a 1 de Fevereiro de
1885. As datas dos tratados sAo
elucidativas .
A Associa9Ao comecou por exi

gil 0 controlo das duas margens
do rio em clara oposiyAo a reivin
dicaylo portuguesa. Varios
outros plenipotenciarios declara
ram ~m terminantemente
que Dlo convinha aos seus pafses
que uma mesma autoridade
govemasse nas duas margens do
rio ... A Franca, moderadora, con
siderou que Portugal "procederia
com prudsncia desistindo das
suas pretensOes acerca dos terri
t6rios situados snorte do Zaire",
podendo ficar com a zona da bala
de Cabinda e Molembo (de menor
interesse do que a foz do Zaire
por aquela epoca). E assim foi
decidida a "descontinuidade gao
gr8.fica" do territ6rio stribuido a
Portugal na partilha da ragilo.
Em contra partida, para la do rio
Cuango poderia cada um ocupar
livremente at~ onde conseguisse
- nessa altura nlo sabia nada
dos diamantes da Lunda ...
• Cablnda, capital

do Dlltrlto do Congo
Mas tera Cabinda ficado como

parte integrante de Angola, ou
com estatuto diverso? A res-

Cabinda
a verdade da Hist6ria

ULTIIIA pAoDIA J\I.~"....._ '. '.. . \.-." ...,. -.
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