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As Queimadas e as Florestas 

Desde a Independencia que em 
Moc;ambique se fazem campanhas de 
sensibilizac;oo dos camponeses para os 
preju fzos causados pelas queimadas 
descontroladas, promovidas pelos 
Ministerios do Ambiente e do Agricultura. 
No entanto, todos os anos continuam a 
registar-se queimadas que alastram pelas 
f lorestas, destruindo centenas ou milha'res 
de 6rvores que vale riam muitos milhoes 
em dinheiro quando aproveitadas, quer 

para as necessidades do pafs, quer para 

Formigas 

As fo rmigas sao, tal como as abelhas, in
sectos " socia is", po rque vivem juntas em 
grandes grupos ou col6nias . Estas col6nias 
podem ser em forma de cachos a volta de 
um ga lho ou pequeno ramo duma planta; 
outras estoo em caves fundas, cavadas 
pelas pr6prias fo rmigas, debaixo do te rra . 
H6 ainda outras que estoo em montes de 
arg ila ou a reia - os conhecidos morros 
de form iga muxem - tambem construfdos 
pelas formigas . 

, 

exportac;oo. Esta situac;oo dram6tica, 
faz-nos pensar que as autoridades 
pdministrativas a nfvel dos distritos e os 
chefes comunit6rios nos localidades, 
revelam falta de vigilancia e controle 
sobre 0 que se faz nos territ6rios 
debaixo do sua jurisdic;oo . 
As queimadas causam ainda outros 
problemas 00 destruirem a vege
tac;oo mais fr6gil que protege os 
solos das encostas ribanceiras, 

provocando graves problemas de 
erosoo e tornando vastas extensoes 
de terra estereis para a agricultura. 

H6 tres tipos de formigas : os machos, os 
rafnhas que poem os ovos, e as obreiras 
ou trabalhadoras, que sao femeas ' que 
noo procriam . H6 exercitos de formigas 
que marcham atraves d0S campos em 
hordas que podem ter cerca de 100.000 
destes insectos. Se chegam a uma coso, 
podem esvazi6-la de tudo 0 que e 
comestfvel , incluindo anima is presos . No 
maior parte das especies, os machos e as 
rafnhas tem asas durante algum tempo . 

o cicio do vida das Formigas comec;a quando a rafnha poe os ovos (Figura 1). As obreiras carregam os ovos para 0 

viveiro onde e/es largam a larva (Figura 2). As larvas sao alimentadas pelas obreiras (Figura 3). As larvas tecem en
tao os casulos dentro dos quais se Fazem "bebes" (Figura 4). Na camara chocadeira as Formigas bebes saiem dos casu
los (Figura 5) . Os materiais que ficam deste cicio sao levados e arrumados pelas obreiras numa camara "Iixeira" (Figura 6). 



25 de Setembro 1 964(antecedentes da Luta Armada) 

Neste trecho do Historia de Mo~ambique de Malyn Newitt, 0 historiador defende que a falta de contacto e di610go entre 
os nacionalistas mo~ambicanos e a administra~60 portuguesa colonia/, levou a FRELIMO a tomar a decis60 do luta 
armada para exigir a independencia e Portugal preferiu a guerra a negocia~60 . 

Normalmente, uma guerra e antecedida 
por algum tipo de contacto entre os 
combatentes mas, neste caso, os dois 
lados nao reconheceram a existencia um 
do outro. Antes da sua eclosao, nao houve 
nenhuma discussao ou negocia~ao, embora 
cada uma das partes tenha feito um aceso 
debate interno antes de Ihe dar infcio . 
Antes da decada de 1960, Portugal sentira 
poucos desafios ao seu imperio colonial. As 
actividades, bastante futeis dos movimentos 

de oposi~ao (portugueses), fracos e divididos, 
raramente referiam a questao colonial e, 

com excep~ao de Henrique Galvao, nenhum 
portugues responsavel ou bem informado 

falara de oposi~ao as pollticas coloniais do 
regime. A unica pressao vinha do exterior. 
Portugal entrara para as Na~6es Unidas em 
1955 e, como resultado, a Comissao para 
a Descoloniza~ao, come~ava a reparar 
nas col6nias portuguesas, ignoraltdo 0 

mecanismo semantico que as designava 
por Provlncias Ultramarinas desde 1951. 
No entanto, durante a decada de 1950, 
o principal desafio ao colonialismo 
portugues nao veio das Na~6es Unidas 
mas da India que, em 1956, provocara 
tumultos nacionalistas em Goa, 
reinvindicando para a India os 3 enclaves 
portugueses: Goa, Damao e Diu . 

Face 00 avan~o dos movimentos independentistas no Africa e no Asia, contra a Fran<;a e Inglaterra, 
Portugal continuava a nao acreditar que 0 mesmo acontecesse nos suas colonias. Prossegue a autor: 

Enquanto manifestava publicamente 
a cren~a de que a insurrei~ao era 
improvavel, 0 regime de Salazar tomou 
precau~6es durante a decada de 1950. 
A PIDE (pollcia de segurari~a do estado) 
estabeleceu-se nas col6nias em 1956 e 
come~ou a colocar sob vigilancia pessoas que 
sabia serem hostis ao regime . Por influencia 
de Kaulza de Arriaga, foi criada uma rede 

de bases da for~a aerea em Mo~ambique, 
sobretudo na ' regiao norte e, em 1960, 
Arriaga tinha 11 000 tropas paraquedistds 
regula res estacionadas ali como fortp de 
in1ervengSo m6vel. h inslala~6es navais em Porto Amelia 

(Pemba) sofreram melhoramentos e conslruiram
se estradas mililares noutras zonas. 
Em 1962 criaram-se pianos para uma 
milfcia local onde os colonos brancos 
e os "civilizados" prestariam servi~o. 

( ... ) 0 pais manteve-se tranquilo. 
Exceptuando algumas greves, nao 
se verificaram disturbios entre a 
popula~ao urbana negra - ou entre 
colonos descontentes, como sucedeu na 
insurrei~aodeLuanda,Angola,em 1961 .A 
PI DEfizera oseutrabalhoe, mesmodurante 
a guerra, as cidades de Mo~ambique 
mantiveram-se estranhamente tranquilas. 

As condi~6es internacionais e os progressos do FRELIMO em termos de organiza~ao, baseada 
em Dar-Es-Salaam, criaram 0 ambiente proplclo a decisao de InICiar a campanha militar. 
Assim sucedeu em 25 de Setembro de 1964, com 0 ataque a uma base portuguesa de Chai, no norte de Mo~ambique, 
00 inesmo tempo que era emitida uma proclama~ao e um apelo as armas. A Frelimo desencadeou as opera~6es 
apenas com 250 combatentes treinados. 



fA Flor Mais Bela 

Conta-se que um antigo imperador do China feudal ansiava por ver 0 seu filho 
mais velho casado e por isso 0 chamou para Ihe comunicar: 

- Meu filho, YOU ordenar aos me us conselheiros que escolham uma princesa para 
ser tua esposa; po is e tempo de me dares netos. 

Mas 0 filho respondeu-Ihe: 
- Com todo 0 respeito, meu poi, eu s6 casarei se me permitir ser eu quem 

escolhe a mulher para casar comigo. 
o poi consentiu e mandou que procurassem entre as melhores famflias as 

raparigas em idade de casar e as convidassem a tomar cha com a imperatriz. 0 
principe combinou que ia aparecer no final do cha para dizer quais as suas inten<;6es. 

Assim aconteceu e 0 principe foi ter com a mae e pediu-Ihe licen<;a para se dirigir 
as jovens presentes. Falou entoo assim: 

- Eu pretendo casar e pedi que viessem aqui para fazer a minha escolha, mas 
todas voces sao igualmente formosas e filhas de boas famllias. Assim, decidi fazer uma 
competi<;oo. You mandar distribuir por todas uma semente e um vasa com terra. Todas 
voces estoo convidadas a volta rem daqui a 100 dias. Aquela que trouxer a flor mais' 
bela sera quem eu YOU pedir em casamento. 

o principe tinha mandado preparar varias. sementes mas tinha orderlOdo que 
fossem metidas numa panela de agua a ferver para fica rem estereis. As sementes foram 
metidas num vasa que devia dOl em diante ser cuidado para a semente germinar e 
florir. Assim, fez a distribui<;oo dando um vasa com semente a coda uma das jovens. 

Passados os 100 dias combinados, as candidatas voltaram 00 palacio. Coda 
uma trazia um vasa com uma flor maravilhosa, sendo diffcil afirmar qual era a mais 
bela. Mas uma das jovens trazia 0 seu vasa cheio de terra sem nenhuma flor. As 
outras come<;aram a murmurar entre elas: "Mas que atrevida. Como teve coragem de 
aparecer aqui sem nenhuma Hor?" 

Chegada a altura do aprecia<;oo das flores, a infeliz, sem flor para apresentar, 
disse muito envergonhada: 

- Senhor, fiz tudo 0 que me ensinaram para cultivar uma flor, mas ela noo 
nasceu. Deve ser porque noo sou digna de ser vossa esposa. 

- Enganas-te - disse 0 principe. Tu trazes de facto a flor mais bela de todas. A tua 
flor tem 0 nome de Honestidade. Es tu quem eu quero para minha esposa e mae dos 
meus filhos. 

Assim 0 principe consagrou a virtude do honestidade como aquela que, entre 
todas as outras, e a que mais faz brilhar 0 caracter de alguem. 

(Adaptado de canto tradicional chines) 
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Horizontais 
1- perigoso; sorrir. 2 - atmosfera; grande 
quantidade de agua salgada; sem roupa . 
3 - ciencia dos bons costumes. 4 - artigo 
definido (pi); conjunc;ao adversativa (inv.); 
nota musical. 5 - exactamente assim; 
mamffero herbivoro. 6 - vogal (pi); t ipo 
de bolo. 7- astucias. 8 -caminhar; carta 
de jogar. 9 - transporto; estampilha. 

Verticais 
1- mes do ano; que tem prestimo. 2 

aparencia; tres consoantes iguais; 
mu lher acusada . 4 - mosca grande. 5 
- preposic;ao . 6 - estroinices. 8 - prefixo 
de negac;ao; numeral; outra coisa. 9 

pedro preciosa ; parte do esqueleto. 
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DALAI LAMA 

Uma senhora colocou uma moeda no 
prato de um ceguinho, mas a' moeda 
saltou e foi parar muito longe. 0 
cegu inho levantou-se, foi direito a moeda 
e apanhou-a. A senhora, espantada, 
perguntou: 
- Mas afinal 0 senhor nao e cego? 
- Nao, minha senhora. Estou apenas a 
substituir 0 verdadeiro ceguinho que foi ao 
cinema. 

Na au la: 
- Pedrinho, qual e 0 futuro do ·verbo 
roubar? 
- Ir para a cadeia, senhor professor! 

.,.,., e 1 pem anteItfu 

Quando um pobre come galinha, das 
duas uma : ou esta doente, ou quem esta 
doente e a galinha ... 

. 
(Extraidos de "Oiverte-te ... e aprende um pouco" de 
Angelo Cruz) 

"Devemos procurar 0 equilfbrio entre 0 progresso material 
e os valores eticos, entre 0 conhecimento e a sabedoria ... 
A teenologia, a Cleneia e 0 progresso apenas tornam 
mais simples as eondic;6es externas da vida . Nao alteram 
qualquer problema fundamental dos seres humanos." 
* 0 Dalai Lama e 0 chefe espiritual (e politico) do Tibete, pequeno 
pais situado nas montanhas do Himalaia, entre a China e a 
India, actualmente sob administrac;ao da Republica Popular da 
China . 0 actual Da lai Lama (0 14°) e Ten Zin Gyatso, de 71 
anos que, devido a ocupac;ao chinesa do Tibete, vive exilado na 
India. Foi galardoado com 0 premio Nobel da Paz em 1989. 



Poetas do Libertoc;60 e Poesio de Combote 

No alvorada do independencia de Mo<;ambique, nos anos euf6ricos de 1974/1975, 
muitos jovens estudantes liam, pela primeira vez, poesia assinada por alguns dos no
mes que figuravam no lista dos dirigentes do Frente de Liberta<;oo de Mo<;ambique. E 
a descoberta desses poemas influenciou -os, mais do que qualquer discurso politico, a 
aderirem a causa patri6tica de construir a na<;oo mo<;ambicana. 

Um desses poetas e Jorge Rebelo que figura com mals de uma 
dezena de poemas no Antologia de Poesia Mo<;ambicana "Nunca mais e 
Sabado", compilada . e comentada por Nelson Saute e publicada em 2004. 
"E um dos poetas mais interessantes do chamada e celebrada Poesia de 
~ombate. A sua poesla teve uma influencia extraordinaria ,no ' expenencia 

revolucionaria que se viveu em Mo<;ambique desde os tempos do luta armada . 
Desempenhou cargos politicos de grande relevancia" - le-se no Antologia. 

Jorge Rebelo foi Ministro do Informa<;oo e Secreta rio do Partido Frelimo para 
o Trabalho Ideol6gico durante varios anos. E membro do Comite Central do Frelimo. 

Os senhores sabem que existo? 

(V6v6 Marta, do Bairro do Hulene) 

Os senhores conhecem-me? Sabem 
Que eu existo? Repararam em mim 

r\lguma vez? Noo? 
Eu sou aquela que no berma do rua 
Vos acena quando passa'm 
E vos convida a comprar. 

Todos os dias 
Quando a manho desponta 

Saio do meu casebre 
Percorro a rua comprida 
- a trouxa pesada a cabe<;a -
Procuro no berma um lugar 
Des<;o a trouxa 
Estendo a capuland 
E arrumo em montinhos um a um: 

Cebolas, batatas, ma<;os, alho, feijoo. 
Depois sento-me No espera lenta e 

paciente. 

Quanta angustia nesta espera! 
Em coso estoo treze bocas 
(Treze!) que d guerra trouxe fugidas 
E que me aguardam 
Ansiosas e famintas. 
Quando noo vendo, e a fome 
E 0 desespero. 



Por Vezes penso 
Revoltor-me! 
Viver assim 
A margem do vida 
Quando 0 luxo e a opulencia 
Passeiam a minha volta 
Como uma provocac;6o ... 

Mas p'ra mim as tempestades 
Perderam 0 fasdnio, 
Mesmo as que se diz que 
purificam, 
Que projectam e modelam 0 
destino. 

Por isso vou vivendo 
Resignada -
Para allvio dos senhores. 
E esta a minha vida. 
Contei-a no esperanc;a 
Que, quando por mim pas
sarem, 
A minha presenc;a vos perturbe 
Como uma acusac;60 . 

(in M ensagem) 

FICHA TEC'NICA - Revista.PANGOLIM 1 Associac;ao PROGRESSO 

Edis;ao: ASSOCIA<;:Ao PROGRESSO, Maputo. Av. Ahmed Sekou Toure, 1957' ,Caixa Postal: 2223 
Telefone: (21 )430485/6 + Fax: (21 )323140 + Cel: 823004689 + e-mail: programas@progresso.co.mz 
Pemba:Rua do Cemiterio, 109 + C.Postal: 304 + Tel/Fax: (272)20934 + Cel: 823004692 + 

e-mail: progpemba@progresso.co.mz 
Lichinga: Rua de Nachingweia, TalMo B/~O, Quarteirao 2, Bairro 1 + Tel/Fax: (271 )20417 
Cel: 823004691 + e-mail: proglichinga@progresso.co.mz 

COORDENA<;:Ao E REDAC<;:AO: Maria de Lourdes Torcato 
ARRANJO GRAFICO: Clesio Domingos da Conceis;ao 
IMPRESsAo: Minerva Central 
TIRAGEM: 4500 exemplares 
PERIODICIDADE: trimestral 
REGISTO DE IMPRENSA: 015/GABINFO/02 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

