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Muita^s pt'rguntas s5,o feita^s ainda hoje sobre a
origem e evolugi,o do fen6meno que 6 o banditismo
armndo em Mogambique. Embora af guma.s dessas
quest6r's tenham vindo n, encontrar respo:;ta, &o
longo do tempo, de forma, algo dispersa, o doeumento

que s, seguir publicamos, &p€sar de ndo se funda-
mlntar cm faetos propriamente novos, representa
um contributo para o anrofunda^r do eonheeimtnto
sobre a gdnese do banditismo a.rmado em Mogam-
b!que.

I. O FIM DA HEGEMONIA RACISTA E O
TERRoRTSMo Na ArnrcA AUsTRAL

I. t. A "ArRtcA BRANCA" DEsMoRoNA-sE

Nos primeiros anos da ddcada de sessenta, a parte
sul do continente africano comegou a desenhar-se
como uma importante zona de conflito e a surgir
com frequ6ncia nos meios de comunicag6o de massa
internacionais.

Viviam-se os anos centrais da descolonizagd,o
britAnica e francesa e desde logo se comegou a
d e l i n e a r a i n t r a n s i g 6 n c i a e o e x t r e m i s m o d o s
colonialismos rodesiano e portugu€s e do sistema do
"apartheid". Daf, a confrontagdo violenta e trdgica
no entSo Congo Belga - fronteira norte do conjunto
da Africa Austral - o assassinato de Patrice
Lumumba, a tentativa de secessdo do Katanga. Daf,
a b6rbara repressSo do fascismo portugu6s em
Mueda e no Norte de Angola, o massacre de
Sharpeville, a proscrigSo das organizag6es
nacionalistas na Africa do Sul e Rod6sia.

Toma fc,rma a concepgSo estrat6gica do que na
altura se designou por "Africa Branca" e que
prognosticava a constitui96o de um bloco de
territdrios controlados e dominados por governos de
minoria branca, fundados ern regimes racistas e
repressivos. Como "metr6pole" deste bloco surgia
naturalmente a Repriblica da Africa do Sul, forbe da
sua economia, poderio militar e numerosa
comunidade branca. A coluna vertebral do projecto
seria ^ Federagdo das Roddsias e NiassalAndia
protegida nos seus flancos pelas coldnias
portuguesas de Angola e Mogambique.
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Com maior ou menor estabilidade, este projecto
conservou-se at6 A vitoria das lutas de libertagSo
contra o colonialismo portuguds. A independ€ncia de
Mogambique e a imin6ncia da independGncia de
Angola criam uma nova situagSo na Africa Austral:
modifica-se a correlagSo de forgas e comega a
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desmoronar-se o sonho racista de perpetuar a
dominagdo branca em toda a regido. Pela primeira
vez Pretoria e Salisbfria t€m de se confrontar com o
problema de dever parti lhar fronteiras com povos
que se haviam libertado de armas na m6o, atrav6s
de um longo processo polft ico-militar, que se tornara
ponto de referencia para os povos oprimidos de toda
a zona.

Para a Roddsia,  a independOncia de Mogambique,
em particular, representava o perigo de uma base
de apoio para os combatentes da l iberdade
zimbabweanos. Beira e Maputo, os porLos
tradic ionais da economia rodesiana, passavam a
constituir uma arrna importante nas m6os dos
mogambicanos, em especial  face A ameaga
internacional  de sang6es econdmicas. A pol i t izagdo
do processo revolucionririo dirigido pela FRELIIUO
represeniava um perigo ideoldgico para o regime
dos colorros rebeldes de Ian Smith.

Foi por este temor, pelo 6dio racista que votava a
Mogambique independente,  por um desesperado
instinto de sobrevivencia da propria ideologia e dos
privil6gios coloniais, que o Governo rodesiano n5o
hesibou em prosseguir na sua polit ica belicisla,
arrogante e criminosa contra o jovem pafs.

Na Repfblica da Africa do Sul a situagSo 6
di ferente.  A independ6ncia das possess6es coloniais
portuguesas desencadeia, pela primeira vez, uma
ampla e profunda confrontagdo no seio do poder
"afrikaner" quanto ao relacionamento da situagAo
interna do "apartheid" com a situagSo regional.
Uma linha, dirigida pelo prdrio Primeiro Ministro

Balthazar Johannes Vorster apoiado pelo General
van den Bergh e pelos seus servigos de seguranga
(NIS/BOSS), contando com a simpatia de sectores
da diplomacia sul-africana, prognosticava uma
atitude coexistencial nas relagdes regionais. A
confrontagAo com os pafses da regido era deslocado
para os planos mais sofisticados @ dominagio
econd,mica e da subversdo polft ico-ideoldgica.

A outra l inha era defendida pelos militares
aliados ao capi'.al monopolista "afrikaner" e com o
apoio de sectores do capital multinacional. A cabega
estavam o proprio Ministro da Defesa P.W.Botha e o
Chefe das Forgas Armadas General Magnus Malan.
Esta l inha era favordvel a uma agressSo militar
contra Angola e Mogambique. O objectivo era
derrubar os governos populares,  colocar no poder
governos de colonos e colaboracionistas para cr iar
estados-tampdo e recompor, deste modo, os flancos
estrat6gicos do seu plano de preservar a dominagdo
racista.

Um terceiro pafs da regido, embora independente,
encontrava-se intimamente l igado ao projecto global
dos regimes racistas: O Malawi. Jd durante a luta
de libertagSo nacional de Mogambique, o Governo
deste pafs africano havia demonstrado a sua
simpat ia pela administragdo colonial  portuguesa e a
sua hosti l idade a um movimento unit6rio pela
independ€ncia de Mogambique.

Eram conhecidas e priblicas as relag6es que os
dirigentes malawianos tinham com o capitalista
Jorge Jardim (1), proeminente figura das manobras
neocolonialistas portuguesas. Eram conhecidas as

"A par desta acg6o, e procurando melhorar a recolha de. infor-
magio, o ClO, servigo secreto do regime rodesiano, chefiado
por Ken Flower (ex-funcionir io bri t6nico, que no Ou6nia adqui-
riu experiGncias sobre a guerra anti-Mau.mau e que se fixou na
Rod6sia ap6s a "Uhuru"), elaborou um plano para a criagSo de

um pseudo-movimento nacionalista constituido por mogambica.
nOS negfos)t

ambigdes territoriais de cfrculos polfticos
malawianos ao mais alto nfvel, reivindicando falsos
direitos is Provfncias da Zambfzia e Nampula.

ln com este objectivo que jd durante a lula armada
de libertagdo nacional 6 apoiada, no Malawi, a
formagSo de um pseudo movimento que se propunha
"libertar a Rumb6zia", procurando-se com esta
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expresseo defrnir a faixa do territirio mogambicano
entre o rio Rovuma (Ruvuma, €il ingl6s) e a
Zamb6zia.

A origem e o desenvolvimento do banditismo
armado em Mogambique insere-se assim no
prolongamento da ocupagdo colonial, no mesmo
processo histi'rico que viu o colonialismo, o racismo
e o imperialismo oporem-se com especial
ggressividade e legitima aspiragSo dos povos da
Africa Austral de poderem disp6r liwemente do seu
destino.

I.2. O REGIME il FGAL DA RODESIA

O regime de Ian Smith comega ^ intervir
directamente na guerra em Mogambique em L972,
assumindo perante o exdrcito colonial portuguds a
responsabilidade operacional de algumas dreas da
Provfncia de Tete, nomeadamente de dreas ao longo
da fronteira com a Ro<itisia (hoje Zimbabwe).

Os rodesianos olhavam com grande preocupagdo o
desenvolvimento da luta armada de libertagSo
nacional em Tete porque compreenderam que as
zonas libertadas pela FRELIMO constituiam uma
rectaguarda estratdgica para o progresso da
guerrilha nacionalista Zimbabweana. Por isso, o
exdrcito regular rodesiano negociou com os militares
portugueses 6reas operacionais a sul do io Zambeze
e na part€ oribntal da Provincia. A par desta acg6o,
e procurando melhorar a recolha de informagfio, o

"Os rodesianos olhavam com grande preocupagio o desen-
volvimento da Luta Armada de Libertagao Nacional em Tete,
porque compreenderam que as zonas l ibertadas pela FRELIMO
consti tuiam uma retaguarda estratr igica para o progresso da

guerri lha nacional ista zimbabw€8r8,,

CIO, servigo secreto do regime rodesiano, chefiado
por Ken Flower (ex-funciondrio britdnico, que no
Qudnia adquiriu experiOncias sobre a guerra
anti-Mau-Mau e que se fixou na Roddsia apds a
"tfhuru"), elaborou um plano para a criagAo de um
pseudo-movimento nacionalista constituido por
mogambicanos negros. O plano' baseava-se na
experiOncia brittnica de contra-insurg€ncia testada
na Maldsia, Aden, Chipre, Qudnia, etc. Os
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rodesianos deslocaram-se por diversas ocasides a
Portugal e Mogambique tentando persuadir as
autoridades portuguesas a desbloquear e apoiar o
plano, apresentando-o como um prolongamento da
experi€ncia que se vinha j6 realizando em Angola
com os "Flechas". Sistematicamente o Governo de
Lisboa recusou esta proposta. Ironicamente,
acabaria por ceder apenas em vdsperas do golpe de
Estado Militar de Abril de 1974 em Portugal.

Com a derrota do colonial-fascismo portuguds,
mogambicanos colaboracionistas do colonialismo,
juntamente com desertores da FRELIMO e outros
traidores abandonaram o pafs com os seus chefes
portugueses. O grupo dos "Flechas" que entretanto
havia comegado a ser preparado em Ctondola, alguns
Comandos, PIDEs, membros da Organizagio
Provincial de Voluntdrios(OP9, dos Grupos
Especiais(GE), dos Grupos Especiais de
Paraquedistas(GEP), um punhado de desertores da
FRELIMO, colonos extremistas de Manica e da
Beira refugiaram-se na Roddsia. O CIO, que tinha
jd dado infcio ao plano para a constituigdo do pseudo
movimento nacionalista, recnrtou neste gmpo o
nfcleo do que viria a ser o banditismo armado.

Brancos e indianos foram desde muito cedo
afastados das tarefas operacionais e cometidos a
missdes de informagEo, propaganda e guerra
psicol6gica.

Negros e mestigos seleccionados, integraram as
forgas militarizadas e comegaram os treinos em
1976 no campo de Odzi, uma "farm" de tabaco
alugada, prdximo de Umtali (actual Mutare), sob a
direcgdo de tr€s oficiais rodesianos chefiados pelo
responsdvel do departamento de operag6es do CIO,
Eric "Ricky" May. Mais tarde foram abertos novos
campos em Bindura e Salisbriria, no quartel de
Inkomo.

Os objectivos definidos para esta unidade
operativa do CIO eram, inicialmente, os de actuar
dentro de Mogambique para recolher informag6es
sobre a actividade dos guerrilheiros zimbabweanos
e das FPLM e, esporadicamente, de realizar aca6es
terroristas e de sabotagem com vista a dissuadir o
Governo mogambicano de prestar apoio d causa da
libertagSo do Zimbabwe ou de aplicar sang6es
econdmicas.

Para dar cobertura a esta unidade operacional e
camufl6-la de "organizagdo polftica" foi criado um
programa radiofdnlco, 'io, da Africa Liwe" (2), que
comegou a ser emitido a partir de Gwelo (actual
Gwero).

Es[e trabalho estava a cargo da "componente
portuguesa" - que incluia alguns indianos - e era
coordenado por Orlando Cristina (3). Assim o
Cristina iniciou a sua actividade como "politico",
tecendo um grande nfmero de contactos, o que viria
a induzir maie tarde os militares sul-africanos a
escolherem-no para o cargp de "SecretdrieGeral"
dos bandidos armados.

Paralelamente t iniciativa do CIO, o ex6rcito
rodesiano atravds das suas forgas especiais, 08
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"Selous Scouts", recrutava igualmente
mogambicanos e portugueses fugidos de
Mogambique, em particular ex-militares e polfcias,
que eram integrados nas suas unidades regulares
para operag6es de guerra. Usados pelo seu
conhecimento do terreno e das lfnguas faladas no
pafs, estes elementos faziam parte de unidades em
que a maioria dos efectivos era constitufdo por
rodesianos ou mercendrios brancos.

Estas unidades dos "Selous Scouts" tinham como
fungdo realizar ac96es militares precisas contra
alvos polfticos e econdmicos estratdgicos dentro de
Mogambique.

Na implementagdo do projecto de IGn Flower/CIO
sobre a criagEo dos bandidos armados 6 efectuada
uma operagio contra o campo de reeducagdo de
Sacuze, perto da Gorongosa, em L977 (4). Daqui
levaram vdrias dezenas de delinquentes, que
engrossaram o contingente dos bandidos
armados.No mesmo ano os rodesianos instalaram
um acampamento dos bandidos armados na
Gorongosa e contactaram Evo Fernandes, um
advogado que trabalhara para o Jorge Jardim na
Beira, abrindo com ele uma delegagdo em Lisboa,
para propaganda no exterior. Portugal torna-se um
ponto importante da cobertura propagandfstica da
opera96o. As cumplicidades tdcitas do poder polftico
portugu6s permitiram grande liberdade de
movimento aos agentes dos rodesianos. Assim, era
possfvel tentarem criar uma imagem politizada do
terrorismo rodesiano e fazer um esforgo para, com a
cumplicidade de jornalistas portugueses
saudosistas, "parar" a informagEo sobre as
atrocidades que cometiam em Mogambique.

Em Lisboa movimentavam-se influ€ncias e
angariavam-se fundos, essenciais para tentar
desviar a atengSo da subordinag6o do banditismo d
estrat6gia racista na regi6o. Com a intensificagdo
das operagdes militares directas contra
Mogambique, o comandante das forgas 'brmadas

rodesianas General Peter Walls acorda com Ken
Flower em 1978, coordenar a ac96o de
destabilizagilo dos bandidos armados em conjunto
com as unidades de "Selous Scouts".

Esta coordenagdo permanecerd at6 e
independ6ncia do Zimbabwe.

I.3. A,S CONTRADI9.oES NO SEIO DO
REGIME DE PRETORH

O desenvolvimento da polftica de destabilizagdo
regional do Governo Sul Africano d condicionado
pelo j6 mencionado conflito entre as duas faca6es do
regime lideradas respectivamente por B.J.Vorster e
P.W.Botha. Este conflito, entre a polftica de
"d6tente" regional do Primeiro Ministro e a poeigEo
belicista dog militares, manifestou-se publicamente
em diferentes ocasi6es (5).

O insucesso da invasdo de Angola em Agoeto de
1975 viria a determinar ag op96es dae SADF (For9as
Armadas Sul Africanas) em relagf,o I degtabilizag5o
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de Mogambique
N6o podendo actuar atravds da agressEo militar

directa, as SADF comegam logo em 1975 a preparar
grupos especiais de comandos para operagdes de
iabotagem econdmica e terrorismo urbano dentro de
Mogambique. Estes grupos integravam ex-militares
portugueses e colaboracionistas mogambicanos que
tinham fundamentalmente fung6es de intdrpretes e
guias. As acgdes destes comandos deviam ser
anunciadas como sendo da autoria de uma pseudo
organizagEo com a designagEo gen6rica de
"resist6ncia".

Os servigos secretos militares sul-africanos criam
na RSA uma campanha de propaganda com o
objectivo de promover nos meios de comunicagdo sul
africanos e internacionais esta designagdo e
fomentar a diversEo ideol6gica contra o jovem
Estado mogambicano.

Jornalistas portugueses fugidos de Mogambique e
comprometidos com I PIDE e os SIM (Sen'igo de
Informagdo Militar) foram contratados para
participar neste trabalho (6). Os mesmos servigos de
inteligGncia do regime do "apartheid"comegaram a
apoiar a formagEo de uma s6rie de empresas
comerciais e de prestagEo de servigos.

Estas empresas tinham como proprietdrios
nominais empresdrios portugueses fugidos, de
Mogambique e de Angola, em sociedade com
militares sul-africanos na reser'rra.

A actividade de tais unidades econdmicas

"A independ€ncia de Mogambique e a imin6ncia da indepen'
ddncia de Angola criam uma noya situag6o na Afr ica Austral:
moutilca-se a correraqao ue torgas e comega a desmoronar'
-se o sonho racista de perpetuar a dominagSo branca em

toda a regiiol

estendia-Be em particular a g€ctores como
"import-export", transporte a6reo e terreetre,
viagens, turigmo e safarie, "catering"
(comercializagAo de produtos alimentaree) etc. Eeta
rede de empresas que ee viria a congolidar por volta
dos anos oitenta permitiria o frnanciamento.e a
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cobertura de parte da operagAo de destabilizagilo.
Com elas tornou-se possfvel egtabelecer circrrftoe de
contrabando de bens e riquezas naturais pilhadas
em Mogambique e Angola. Na organiiagAo e
dinamizagio deetas iniciativas revelou-se
particularmente irctivo um gestnr empresarial
proveniente de Mogambique, Alvaro Rdcio, jd em
destaque durante o domfnio colonial pelas Buag
ligag6ee pegeoais e profissionaie com Jorge Jardim
(7).

Em preparagEo da guerra n6o declarada contra
Mogambique, a Africa do Sul comega a ampliar e
modernizar vdrias bases militares ao longo da
fronteira comum: destacam-se as obras feitas nas
bases de Phalaborwa e Hoedspruit. Esta
modernizag6o e ampliagfio das bases militares
intengificar-se-d depoie da tomada de poder pelos
militaree em 1978 na sequOncia do chamado
escAndalo "Muldergate" (8).

No fim da d6cada de 1970, muitos mogambicanos,
predominantemente seleccionados entre os
imigrantes ilegais, foram treinados em Phalaborwa
em especialidades como reconhecimento,
sabotagem, comunicag6es, paraquedismo, etc. Estes
mogambicanos ser6o depois integrados em unidades
especiais sul-africanas que actuam n6o s6 em
Mogambique como tamb6m no sul de Angola e na
Namfbia. Uma trist€mente c6lebre unidade militar
sul africana, conhecida por Batalh6o Bffalo" (ou
"Batalhdo 32") que fora originalmente eonstitufda

, ,N6o podendo actuar atrav6s da agressio ni! l i tar directa, as
SADF comegam logo em 1975 a preparar grupos especiais
de comandos para operag6es de sabotagem economica e
terrorismo urbano destro de Mogambique. Estes grupos inte-
gravam ex-mil i tares portugueses e colaboracionistas mogam-
bicanos que t inham fundamentalmente fung6es de int6rpretes

e guiasr

com base em ex-soldados do exdrcito colonial
portugu6s, passou mais tarde a integrar bandidos
armados naturais de Angola e Mogambique.

I.4. O MAT,AWI E JORGE JARDIIVI

O Malawi 6 o terceiro Pafs vizinho de Mogambique
para onde fogem colonos e colaboracionistas no
perfodo do C.overno de Transigdo. Desde logo, os
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inimigoa da independ€ncia de Mogambique
transformam aquele pafa num importante centro de
contacto polftico e eubversAo.

As forgas policiais malawianas, treinadas por sul
africanos e israelitas, mantinham a hostilidade A
FRELIMO que caracterizara o seu comportamento
durante a luta armada de libertagdo naciondl em
Mogambique.

Foi neste contexto que se procedeu A reabilitagdo
do UNAR (Uni6o Nacional Africana da Rumbdzia) -
a obscura organizagdo de um tal Am6s Sumane que
defendia a criagfio do mencionado "Estado da
Rumbdzia" ' e em seu nome se comegam a realizar
actividades subversivas, atravds da fronteira do
Malawi, na Provfncia da Zambfzia. Jorge Jardim e
os seus familiares tOm no Malawi uma das suas
residOncias onde passavam longos perfodos de
tempo conspirando contra a R.P.M. No Malawi, em
torno de Jorge Jardim criou-se, com vista A obtengio
de apoios e financiamentos para a subversdo de
Mogambique, uma representag6o da "Organizagdo
Africa Liwe" (9). Esta designagAo vai inspirar
Orlando Cristina na atribuigdo de um nome A jd
referida emissEo de rddio montada pelos rodesianos
em Gwelo.

rL DESTABTLYT.AQLO: A POLiTTCA
R.E GIONAL DO'IN'AIITTIEID''

rl.l. 1980, NOVA FASE DA DBSTABTLTZA9AO

Duas semanas antes da independOncia do
Zimbabwe realizou-se em Salisbriria uma reunido
na qual participaram Ken Flower e oficiais do CIO
envolvidos na operagdo Mogambique, alguns dos
responsdveis portugueses e mogambicanos pelas
actividades dos bandidos armados e funcion:irios da
intelig6ncia militar sul-africana. Ken Flower
apresentou tr6s alternativas:

- encerrar as operagdes;
- enviar os grupos de bandidos armados para
dentro de Mogambique e entregd-los d sua
sorte;
- obter do Ex6rcibo sul-africano a tutela da
sua actividade.

Os militares sul-africanos ofereceram-se
imediatamente para tomar conta da operagdo e,
poucos dias depois, organizava-se a transfer€ncia
dos bandidos armados para a lifrica do Sul onde
foram instalados prdximos de Phalaborwa, em
Zoabostad no bantustSo de Bophuthatswana e na
farm de Cullinan perto da cidade de Pretdria (10).

As autoridades sul africanas alargaram a
incorporagEo compulsiva de mogambicanos
escolhidos entre os imigrantes clandestinos que

trabalham nas propriedades rurais ao longo da
fronteira com Mogambique. Estes foram levados
para os campos militares e treinados. Indivfduos
considerados mais aptos ou que jd tinham
experiOncia militar da Rod6sia foram conduzidos
para o centro dos "comandos" ne1 em Durban (11).
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A cadeia de comando da operag5o de
destsbilizagfio contra Mogambique er8 entSo
dirigida pelo Tenente General P.W. van der
Westhuizen, responsdvel da Direc96o da
Intelig6ncia Militsr, ao qual se subordinava, com
tarefas praticamente de Chefe de Operagdes, o
Brigadeino van Tonder. O Coronel van Niekerk, com
o nome de cddigo de Charles, era o oficial de ligagAo
com as unidades operacionais (12).

Quando o regime de Pretdria tomou a seu cargo a
direcafio e apoio dos bandidos armados jd possuia
organizada a rede de empresas e de contactos
polfticos com a componente portuguesa. Enquanto
no prdprio territdrio criava as condig6es militares
para o total apoio As ac96es terroristas e de
sabotagem em territdrio mogambicano, o Governo
sul-africano, com base na delegagdo aberta pelos
rodesianos em Lisboa e usando a prdpria mdquina
de propaganda do "apartheid" a nfvel internacional,
langou uma campanha tentando imp6r uma leitura
estratdgica de toda esta operagdo.

O General Magnus Malan jd como Ministro da
Defesa falou em fins de 1981 na abertura de uma
"segunda frente" ao referir-se d fronteira entre o
Transvaal e Mogambique. O regime de Pret6ria
divulgou com muita insist€ncia a sua doutrina de
"estratdgia total", conceito segundo o qual o regime
do "apartheid", ameagado do exterior, tinha de
utilizar todos os meios incluindo os militares para
preservar a sua hegemonia na regiSo.

A politica de "d6tente" de Vorster havia "evolufdo"
para a teoria da "Constelagso de Estados",
contra-ponto da destabili zag6o na qual era proposta
uma associagdo econ6mica, em torno de Pretoria,
dos Estados da Regido que se "opunham ao
socialismo".

Com este conjunto de argumentos, Pretoria
procurava fundamentar uma interpretagSo do
conflito na Africa Austral como sendo determinado
pela confrontag6o Leste-Oeste a nfvel mundial.
Assim, definia para este conflito uma natureza
diferente do conflito interno que op6e o regime
racista d maioria do povo sul-africano e procurava,
deste modo, obter o apoio diplomdtico das pot€ncias
ocidentais, mesmo daquelas que se pronunciavam
contra a polftica do "apartheid".

A criagSo da SADCC em 1 de Abril de 1980
representa um golpe violento nos planos de
Pretdria. Os Estados independentes da regiSo
associavam-se naturalmenLe na base do inte:'esse
comum de criarem mecanismos de cooperagdrt para
o seu desenvolvimento econdmico-social e para a
gradual libertagdo da depend6ncia da Africa do Sul.
A mensagem para o Mundo era clara:
independentementc do sistema polftico de cada um,
os pafses independentes da regiSo, Tan4ania,
Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Botswana,
Mogambique, SwazilAndia e o Lesotho, explicavam
com a sua decisAo que a caracteristica dominante do
conflito na Aftica Austral era a contradigio que
opunha o "apartheid" A liberdade dos Povos e ndo o
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apregoado "perigo @munista".
De urna forma global, a SADCC constitufa um

projecto de desenvolvimento econ6mico e social de
grande viabilidade, contando com a simpatia e o
apoio da Comunidade Internacional, altamente
aliciante para os investidores estrangeiros. O
sucesso desta iniciativa traria por6m consequOncias
de grande importdncia para o regim'e de minoria
sul-africano.

Em primeiro lugar, a possibilidade de um rdpido
crescimento econdmico e social na regido de pafses
africanos independenLes, apostados na construgAo
de sociedades democrdticas e ndo-raciais,
constituiria sem duvida uma pesada derrota para a
propaganda de Pretdria eu€, hd vdrios anos,
associava a ideia da independdncia africana ao
estado de anarquia social, de rnis6ria econdmica, de
caos polft ico (13).

O florescimento e progresso de tais sociedades em
harmonia racial apresentaria estfmulos renovados
para a maioria negra em luta pela ordem
democ16tica e abriria aliciantes perspectivas de
solugdo a estratos sempre crescentes da sociedade
branca em busca de uma saida para o beco a que
fora arrastada a sociedade sul-africana pela polftica

"No f im da d6cada
de 1970,  mui tos

mogambicanos,
predominantemen-
te seleccionados

entre os
omigrantes

i legars, roralr l
t re inados em

Phalaborwa em
especial idades

GOmO

reconhecimento.
sabotagem,

comunicag6es,
p6ra-quedismo,

e t c . l

do "apartherd".
Por outro lado o desenvolvimento econdmico em

paz polft ica, social e racial nos pafses independentes
da zona criaria um clima de estabil idade e
seguranga tal que tornaria absoluLamente infti l , e
portanLo cada vez mais inoportuna, a exist€ncia de
um regime minoritdrio na zona com as fung6es de
defensor "dos interesses ociden tais".

Era indispens6vel para os desfgnios de Pretoria
inviabil izar a SADCC. Isso s6 era possfvel retirando
ao conjunbo da regido os seus acessos ao mar.
Impedindo a uti l izagdo dos Portos de Lobito em
Angola e Nacala, Beira e Maputo em Mogambique,
com excepgSo da Tanzania, todos os paises da
SADCC e o prdpri o Zaire ficam sem alternativa: s6o
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forgados a depender dos portos sul-africanos para o
trAngito das euae exportagdes e importagdes.

Para tal, o regime do "apartheid", encorajado
pelae vitdrias eleitorais de forgas polfticas
conserryadorag naa principais pot€ncias ocidentais,
decide intensificar a agressdo contra Mogambique e
Angola e ampliar a destabilizagilo regional. Os
militares de Pretdria fomentam a subversEo no
Lcsotho, r6u de prosurar afirmar a prdpria
independ0ncia. Al6m das agressdes jd em surso
contra a Repriblica Popular de Angola, as SADF
alimentam a instsbilidade no Sul do Zimbabwe (14)
e definem a Repriblica Popular de Mogambique
como alvo prioritdrio da Bua ,"guerra de baixa
intensidade" contra os pafses da Africa Austral.

III. A OFENSTVA DIPLOD{ATICA DE 19828:I

O comando estratdgico dos bandidos armados em
Pretdria decide ampliar a ac96o destabilizadora, do
centro para o norte e para o sul de Mogambique.
Aldm de perturbar o funcionamento do "Corredor da
Beira", deede logo definido como a direcgdo principal
da agressdo contra a SADCC, oB militares
sul-africanoe tentam afectar a operagdo regular da
linha de Nacala e da linha do Limpopo.

Para desorganizar a vids das populag6es rurais e
infundir-lhes um terror superior ao 6dio que tinham
aoe bandidog armados, os militares sul-africanos
determinaram o uso de bdrbaros mdtodos

"As evid6ncias da violagio, por parts sul.africana, do espirito
e da letra do Acordo de Nkomati agravaram sucessivamente

o isolamento internacional do regime

terroristas que iam dos massacres indiscriminados
is mutilagdes mais hediondas (15).

As SADF, atrav6s dos seus grupos especiais,
realizavam paralelamente aca6es de sabotagem
selectiva complementando o processo da agressEo e
criando condig6es para a actuagdo de mais grupos
de bandidos em novas zonas do Pais. Junto e
fronteira com Mogambique, concentrsva-se uma
verdadeira forga de invasEo com milhares de
soldados, artilharia e meios motorizados e a6reos.
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O clima de euforia que se vivia em Mogambique
ap6s a derrota do regime ilegal de Smith esteve na
base de uma geral subestimagdo da ameaga
sul-africana. As grandes vitdrias de Sitatonga e
Gar6gua reforgaram a ideia de que a agressdo
terminava com a independ€ncia do Zimbabwe.

A escalada violenta da guerra de destabillzagfio
relangada por Pret6ria em 1981 apanhou o pafs
completamente ocupado com as tarefas de
recuperagfio econdmica e social, mentalizado e
preparado para a edificagAo da Paz.

Em Agosto de 1982 reuniu-se, sob a direc96o do
Presidente Samora Machel, o Comitl Central do
Partido Frelimo que efectuou uma profunda andlise
sobre a situag_Eo nacional e regional. Surge uma
compreensEo clara do porqu6 e para quO a Africa do
Sul agride Mogambique atrav6s dos bandos
terroristas bem como das razdes dos sucessos
relativos da propaganda sul-africana no isolamento
internacional do Estado mogambicano. Esta reunido
decidiu sobre a necessidade de langar uma ofensiva
diplomdtica tendente a esclarecer a comunidade
internacional e em particular os Pafses ocidentais,
sobre:

- a ess€ncia independente e nacional da
Revolugdo mogambi can a;
- a polftica de .Paz regional e de cooperagdo
internacional (16);
- a verdadeira natureza do conflito na Africa
Austral (17).

A ofensiva comegou em breve a dar resultados.
Melhorou progressivamente a compreensdo dos
governos ocidentais sobre o que realmente se
passava na regido e quais eram efectivamente os
factores que determinavam que a Africa Austral
fosse uma perigosa zona de tensEo internacional.

A escalada de violOncia regional causada pelo
governo racista de Pretdria comegou a preocupar
cada vez mais seriamente as pot€ncias ocidentais.
Todo o continente africano era soliddrio com os
Pafses da Linha da Frente e com os povos
sul-africano e namibio.

A polftica da administragdo Reagan e das
principais potdncias ocidentais desenvolvia-se pois,
no sentido de uma redugdo da destabilizagdo e na
possibilidade de usar limitadas medidas
diplomdticas e econdmicas para forgar Pretdria a
reconsiderar o seu plano belicista e insensato.

Pela primeira vez e de forma muito clara, a
politica do ocidente para a regi6o mostrava que os
EUA e a Europa Ocidental aceitavam que a
instabilidade regional e o "apartheid" eram as duas
faces do mesmo fendmeno e que , uma solugdo
correcta da tens6o existente na Africa Austral
exigia que fossem tratados em conjunto.

fV. O ACORDO DE NKOIUATI

Em resultado da grande ofensiva diplomdtica de
198283 e de importantes vitdrias militares
conseguidas no terreno, Pret6ria propds em fins de
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L982, um encontro a nfvel ministerial.
Inicia-se deste modo o processo diplomdtico que

conduziria ao Acordo de Nkomati, assinado em 16
de Margo de 1984. Ao contrdrio do que muitos
analistas entSo afirmaram Nkomati, do ponto de
vista global, era um acordo estratdgico para a
Repdblica Popular de Mogambique e um acordo
tdctico para o regime do "apartheid". O acordo
consagrava os princfpios de polftica externa que o
C'overno mogambicano afirmava e defendia. A
guerra de agressAo era, e continuaria a ser, uma
caracterfstica intrfnseca do regime sul-africano.
Assinar um Acordo de Paz e Boa Vizinhanga
representava uma importante concessEo no
conjunto da doutrina da "estratdgia nacional total" e
do "cerco total", era uma demonstragdo de fraqueza
do regime face ao crescente isolamento
internacional, era o reconhecimento implfcito da
destabilizagilo regional como a face do prdprio
"apartheid".

Perante a Comunidade Internacional o Governo
da Repriblica da Africa do Sul assinava um acordo
formal e solene que sabia n6o poder respeitar, a
custo de comprometer a sua concepgdo polftica,
ideol6gica e estratdgica. Por isso os militares de
Pretdria procuraram imediatamente modificar o
conterido essencial do Acordo propondo-se negociar o
fim da guerra.

Perante a concordAncia de Mogambique, tentaram
forgar o reconhecimento dos seus terrorfstas
mercendrios pretendendo deste modo transformar a
viti,ria diplomdtica do Governo de Mogambique
numa sua capitulagSo polftico-militar.

Para preparar esta fase "post-Nkomati", os
militares sul-africanos langaram pela primeira vez
dois meses antes do Acordo, grupos de bandidos
prdximo da cidade de Maputo, procurando exercer
pressEo sobre a capital. As ac96es terroristas, os
assassinatos com requintes de crueldade e
barbarfsmo, sucederam-se com o objectivo.,de criar
grande destabilizagilo e inseguranga na cidade e
induzir os dirigentes em Maputo a negociar nos
termos pretendidos pelos generais racistas.

O Acordo de Nkomati e as manobras que lhe
sucederam, tornaram mais claro para quem
acompanha a situagdo regional ,que a tentativa
sul-africana de inserir a crise da Africa Austral no
contexto do conflito Este-Oeste era apenas uma
tentativa de mascarar a realidade e de
instrumentalizar o apoio ocidental ao "apartheid".

As evidOncias da violagEo, por parte sul-africana,
do espfrito e da letra do Acordo de Nkomati
agravaram sucessivamente o isolamento
internacional do regime.

O sistema polftico na R.SA radicaliza-se:
multiplicam-se as leis contra a liberdade de
imprensa e as liberdades individuais; o Parlamento
perde prestigio e poder; reduz-se a independ6ncia da
magistratura; o C'overno v0 extremamente limitado
o seu papel como executivo. Com os poderes
absolutos atribufdos ao Conselho Nacional de
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Seguranga (NSCr, o regime sul africar'o [orna-se
cada vez mais, uffi regime militar e policial.

V. OS DOCUMENTOS DA GORONGOSA E O
ETWOLVIME NTO DO IUAI.AWI

Quando as forgas Armadas mogambicanas e
zimbabweanas, numa operagAo conjunta em Agosto
de 1985, ocuparam o acampamento central dos
bandos terroristas dentro do territdrio
mogambicano, foram capturados centenas de quilos
de documentos de grande importAncia. O Governo
mogambicano tornou priblicas algumas passagens
do didrio do secretdrio particular do cabecilha dos
terroristas, que comprovam claramente como os
militares racistas haviam reagido ao Acordo de
Nkomati e como o haviam violado sistematicamente
desde a primeira hora.

As reac96es internacionais aos documentos da
Gorongosa criaram sdrios embaragos ao Governo de
Pretdria e n6o poucas pol6micas, mais ou menos
pdblicas, no seu seio.

As circunstAncias forgaram os estrategas das
SADF a antecipar o envolvimento do Malawi que, de
resto, estes sempre consideraram ser um elemento
importante do plano de destabilizagilo regional.
Quando se iniciaram os contactos que conduziram a
Nkomati, os militares de Pretdria reactivaram os
seus contactos malawianos.

Com as irrflu6ncias de que goza nos ambientes
policiais, de seguranga e em certos cfrculos,politicos
malawianos, o Governo da Repriblica de Africe do
Sul via, no envolvimento activo do Malawi na
estratdgia de destabilizagilo, a possibilidade de um
salto qual itativo fundamental.

Com efeito, este envolvimento significa, de
imediato:

- que sendo a destabilizagSo langada atrav6s
do territdrio do Malawi, ningu6m podia
acusar a R.SA de violar a letra do Acordo de
Nkomati, oferecendo o seu territdrio como
base de agressdo contra Mogambique;
- que sendo a destabilizagEo langada atrav6s
do territdrio do Malawi, era possfvel
mimetizd-la como um conflito interafricano,
um conflito de fronteiras, de base 6tnica, de
contefdo ideol6gico.

Desmantelada a tentativa de mascarar a situagdo
regional como inserida na confrontagdo global entre
a NATO e o Pacto de Vars6via, o regime de Pretdria
fomenta a sua transformagdo cosmdtica em conflito
entre dois Pafses membros da OUA

Esta manobra 6 denunciada perante a
Comunidade Internacional na Cimeira dos
Ndo-Alinhados em Harare, em Agosto de 1986, pelo
Presidente Samora Machel.

Desde a assinatura do Acordo de Nkomati,
limitadas as possibilidades de um apoio aberto aos
terroristas operando dentro de Mogambique, os
militares sul-africanos haviam definido uma guerra
de destruigSo nacional. Atacando sistematicamente
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a vida organizada no campo e a produgdo agrfcola,
forgando os camponeses A condigio de refugiados ou
deslocados, dificultando a ajuda alimentar e
sanit6ria a esses refugiados ou dealocados,
sabotando os gectores produtivos principais,
aterrorizando a populagAo, o terrorismo mais uma
vez servia f,elmente os objectivog estratlgicos de
Pret/ria: debil itar a economia e minar os
fundamentos da unidade nacional, base da formagEo
da jovem nagdo mogambicana.

A destruigAo da Nag6o e do Estado, abriria ao
regime racista a possibil idade de dividir
Mogambique e'bantustanizar" o povo mogambicano.
Projectos como o do "Estado da Rumb6zia"
tornam-se imagindveis apenas neste contexto.

Quando ap6s a derrota da C'orongosa os cabecilhas
do terrorismo se reorganizavam no Malawi e
iniciavam a criagdo do novo acampamento central
na Serra da Morrumbala na Zamb6zia, os militares
sul-africanos abriram a nova fase da sua estra06gra.
A primeira grande ofensiva visava a ocupagdo das
margens do rio Zambeze, dividindo Mogambique e
criando uma via para o abastecimento dos
terroristas por mar. A segunda fase seria a invasdo
em larga escalada da Provincia com o objectivo da
sua ocupagdo militar, transformando assim a
dcsLabil izags,o em guerra civil ou em guerra- de
sr icessAo"

A unidade de pontos de vista sobre a polft ica
sul-afr icana de destabi l izag6o, a conscidncia de que
*ls brut"ais aSpess6es a Mogambique e Angola
consf i tuem apcnas uma etapa da guerra n6o
dcclarada contra toda a Africa Austral, tornaram
carla vez mais concreta e operativa a cooperaQdo
enl.rer os pafses da zona e estenderam-se ao Ambito
nr i i i t . ' r  r .

hlsta unidade regional reforgada, de que o
l ' rcsidentc Samora Machel  fo i  um dos grandes se
rir-ro o maior arquitecto, permitiu fazer face A nova
ftrse da estratdgia de Pretdria, denuncid-la perante o
rnovimento dos N6o-Alinhados e desencadear,
rrnediatamente ap6s a Cimeira de Harare, uma
,mprrtante e en6rgica iniciativa diplomdtica dos
Pafses da Linha da Frente junto do Governo
Malawiano. O objectivo desta iniciativa era levar o
Malawi a compreender que o seu interesse nacional
exigia que ele se desassociasse do regime do
"apartheid" e cooperasse com os pafses seus
vizinhos, em particular com Mogambique, cujos
portos sdo os mais favordveis A economia do
Malawi. C) Governo do Malawi mostrou-se
aparentemente receptivo a esta ideia.

Perante o compromisso assumido pelo Presidente
Kamuzu Banda de desassociar o seu pafs da polft ica
de destabilizagdo da Africa do sul, Pretdria viu-se
lor'gada a antecipar os seus planos e a preparar em
poucos dias a invasdo da Zambdzia que langa,
finalmente, em Setembro de 1986.

Certos factos d6o credibilidade A versdo de alguns
observadores de que o Governo sul-africano
tencionava proclamar um auto-denominado
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"governo provis6rio" .apds eventual ocupagfio da
capital zambeziana. E neste sentido que desde os
fins de 1985 hd grande actividade de aliciamento de
mogambicanos com formagdo acad6mica, em
particular de residentes nos Estados Unidos,
Portugal e Repriblica Federal da Alemanha, na
grande maioria dos casos desertores da luta de
libertageo nacional ou conhecidos agentes de vdrios
servigos eecretos estrangeiros. Neste contexto
criam-se sucessivamente diferentes grupos que
procuram negociar com Pretdria o seu papel nesta
opera96o. Com a incorporagdo de alguns destes
mogambicanos, o Governo da Africa do Sul procura
desembaragar-se de certos cabecilhas do
banditismo, cuja cumplicidade com o
colonial-fascismo portugu€s denunciava claramente
a natureza do terrorismo em Mogambique (18).

A tragddia de Mbuzini, nas circunstdncias ainda
n6o esclarecidas em que ocorreu, verifica-se a 19 de
Outubro de 1986, quando as forgas invasoras da

"A ofensiva das Forgas Armadas Mogambicanas, em coorde-
naq6o com as unidades zimbabweanls e tanzanianas operan-
do contra o bandit ismo armado, real izou-se com sucesso
desalojando as forgas invasoras de todos os lugares estra'
t6gicos que ocupavauiSiiil*":15;Tii"llmb6m em partes

Zamb*zia se encontravam a poucas dezenas de
quildmetros da cidade de Quelimane. Se a sucessdo
do Presidente Samora Machel tivesse originado
uma luta pelo poder, como previa a mdquina de
propaganda sul-africana, a contra-ofensiva do
exdrcito mogambicano muito provavelmente n6o
teria sido feita a tempo. Paralelamente, se a luta
pelo poder tivesse ocorrido e assumido formas
violentas em Maputo, estaria criado o pretexto para
o exdrcito sul-africano inten'ir em "protecgSo" da
vida e dos bens da numerosa comunidade
estrangeira residente na capital.
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rcnul tado da gr . rerr .a pnicol6gica '  contra Mogambique. (c i tado em
Jul ie l ' rcdcr iksc "Nonc but  ours: lvcn" pAg.260).

Inrnicarncntc, a "Vot da Africa Livre" era il ifundida pclo
,rn( :Bmo cmisnor quc,  apda a UI) l  ( l )cc laragAo Uni latr ra l  da
InrJcpcnd0ncia)  cm 1965, havia s ido enviado pclo lpverno
br i tA.nico pars a part i r  de Francistown, potenciar  a audigAo da
I ]  I IC.

FlntA<1, os nxlcnianoa, atrav6R de um plpc dc mdo, roubar&m o
emissrr  pnra grandc humi lhagdo dos br i tAnicos.  I )esde cntAo
aquele e minnor f icara abandonado non annazCns da RIIC.  +

Oom a Indcprnddncia do Zimbabwe e a t ransfcr€ncia dos
bandidoe armados pnra a ILSA, a "Voz da Africa Livre" panBa a
funcionar na Afr i<,a do Sul  ut i l izando p&ra a di fusAo da sua
pmpaganda aB crnisnoran da SAIIC, eatagdo cmissora
govcrnalncntal  nul-afr icana.  A "Voz da Afr ica Livre" dcixou dc
funcionar ccrca dc uma scmana apda o Acordo dc Nkomat i
anninnt lo em l6 de Margo dc l9f l4.

F)sgxlrndicamcntc, a ILSA tcm pmrurado, pnr ccrtos pcr{odos,
n.acti var cntan em i sr+dcn.

NOTA ne 3

Orlando Cristina foi um dos principais alpntcs ao scrvigo dc
Jorye .lardim nn d6cada dc ncsecnta e comegos dog anos sctcnla
cm Mr4:ambiquc. Ao rx'rvigo dc .lardim c intcgrado nos SIM
(ficrviqos dr: InfirrmagAo Militar), rcaliz.ou opcrag6cs contra a
F l tF: l , lMO na Tanzania,  tendo oomo cr lmpl icc um ncgro
amcricano infi ltrado na direcgAo daquela l 'rentc, Ito Milas.
l)artit ipou na criagAo dos "Gl.le" e dos "CFll)s" e com estcs gnrpns
cfcctuou nlgumaa opcral$cs mi l i tarcs pr incipalmcnte cm Niassa
c (lahn l)clgado. Na scquOncia do golpc de Estado dc 25 dc Abril
cm l)ortugal, fogc para o Malawi, onde 6 detido por instnrgdes dc
Jorye .fardim. (Orlando Oristinn havia roubado os arquivos do
<xrnsulado do Malawi na cidade da lleira para tl8 vcndcr a uma
publicagAo francrsa, strgundo relatou ds autoridadcs do Malawi).
l)cgris dc tcr fcito as paz.cs com Jorgc Jardim, durantc uma
vis i ta deete ao Malawi,  Or lando Cr ist ina 6 posto cm l ibcndadc c
vai para a Roddsia ondc 6 contratado para a opcragdo contra
Mogambiquc.

Trabalha na "Voz da Africa Livrc" e ao scwigo do rcgime dc
Ian Smith participa na implementaqdo do projccto da criagAo dos
bandidos armados. Com a indcpcnd6ncia do Zimbabwe vai para a
Afric" do Sul ondc passa a trabalhar para os servigos sccrctos
militarcs (l)MI) e onde lhc d conferido o cargo de "Sccrct6rio

Gcral" dos bandos tcrroristas. Vivc perto dc llrct6ria, numa
"fnrm" dcsignada por Cullinan, ondc participa na redac96o c
difusAo dc pmpaganda contra Mogambique e a partir dc ondc ele
mant6m uma s6ric de prcciosos cnntactos com pcrsonalidadcs e
orgnnizagOcs sul-africanas, portugucsas e da Eumpa e Amdrica.
F'oi assassinado em 21 dc Abril de lgSll em Cullinan por
dissid0ncias intcrnae sobre a opcragAo de dcstabilizagAo dc
Mogambique conduzida pclo "Mozambiquc Bureau" do DML

NOTA ne 4f

Em Outubro de 1976 foge para a Rod6sia, Andl{ Matade
Matsangafssa, ex{ombatentc das I'PLIU que se encontrava no
campo de recducagf,o de Sacuze por ter roubado uma viatura
Merccdes Bcnz e outms bcns das l 'P[,M. A chcgada A Roddsia 6
recrutado pclos scrvigos secretos rodcsianos para integrar as
futuras unidades de bandidos armados. Uma das principais
opcragdcs em que toma parte 6 contra o pr6prio campo de Sacuze,
em 10 de Abril de 1977, que 6 atacado e assassinados os cinco
polfcias que constitufam a sua guarnig6o.

Cerca dc 50 rteducandos, j6 conhecidos de Matsangalssa, s6o
raptados e levados para a Rod6sia onde muitos deles virAo a
rccebcr treino militar no campo de O&i. Neste c&mpo, o principal
centm de treino de bandidos armados, encontrava-se j6 Afonso
Dhlakama que ali havia chegado depois de ter fugido da cidade
da Beira onde estivera detido igualmente por roubo e desVio de
bens pertencentes As Forgas Populares de Libertagdo de
Mogambique. Qusndo em 17 de Outubro de 1979 Andr6
Matsangafssa morre durante um ombate com a8 Forgas
Populares de Libertagdo de Mogambique, a intelig€ncia militar
sul-africana, por influ€ncia de Orlando Cristina, pressiona Peter
Walls para fazer nomear Afonso Dhlakama para o substituir.
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NOTA ne 6

.  Na sequ0ncia daa revelagdes do escAndalo da informagdo na
Afr ica do Sul ,  um dos pr incipais envolv idoa no mesmo, Erhel
Rhoodie escrevc um l ivro a que d6 o t i tu lo "O verdadeiro
l lscAndalo da Informagdo".  Ncstc l ivro,  edi tado cm f ing de 1983,
llrhcl Rhoodic quc fora direclor para s informaqAo durante o
Governo de John Vorstcr relata com porrnenones as diverg8ncias
e conf l iLos cxistcntcs entre o entAo Ministro da l )cfcsa P.W.Botha
c o Chcfe do Governo de l ) ret6r ia.  E assim que, por excmplo,
numa data ndo eapc.ci ficada,"Vorstcr fica surprecndido quando 6
informado de que forga^s militarce sul-africanas est6o
concentradas em Komat ipoort"  para entrar  em Mogambiquc e
dar aprcio ao movimcnto dos cnlonos de 7 dc Sctcmbro; d assim
quc Vorstcr  nAo tem conheci  mcnb da invasAo rcai izada contra
Angola cm Agosto de 1975, vindo a scr informado dcste facto s6
muito mais tarde. Scgundo o autor do referido liwu o gnrpo de
mi l i tarcs boers,  com o general  Magnus Malan A cabega, e P.W.
Botha considcravam John Vorstcr "demasiado cautcloeo" e
"incapaz de tomar decis6cs de acg6o", isto 6, de patrocinar a
guerra dc destabilizaqAo regional que P.W.Botha e os militares
vOrrr a dcscncadear depois dc tcrcm tomado o podcr.

NOTA ne 6

Na campanha de propaganda re accion6ria contra Mogambique
dirigida pcloa servigos dc intcli96ncia militar sul-africana
participam alguns jornalistas portugucses quc tinham colaborado
em Mogambique com Jorge Jardim, a PIDE, e oe Servigos de
Informag6o Militar do ex6rcito colonial. 56o de referir Ricardo
Saavedra conhecido como tendo fntimae ligag6es oom a pol{cia
polftica e Josd da Silva Ramalho que na cidadc da Beira se
apresentava como colaborador de Jorge Jardim e de Karllza de
Arriaga.

NOTA ne 7

Perante a inevitabil idade da indepcnd8ncia de Mogambique,
rnujtos portuguesea abandonaram o Pa{s. De entre eles, vai para
a Africa do Sul um dos. mais pr6ximos colaboradores de Jorge
Jardim. Trata-se de Alvaro ll6cio, crescido e educado em
Mogambique, Ii lho de um jornalista mondrquico fascista, e que,
com Jorge Jardim, tinha trabalhado na l,usalite. Depois do 25 de
Abril de 1974, Alvam R6cio participou na criagAo de um Partido
chamado Converg0ncia Democr6tica ligado ao grupo
Champalimaud. Meses mais tarde afasta-se publicamente deste
movimento fantoche, ao que parecc por instruSes de Jorge
Jardim.

Com efeito, Jorge Jardim em coordenagdo com outras forgas
reaccion6rias em Angola e Portugal (As quais estava ligado o
prdprio Presidente portuguds, General Spinola), havia preparado
um plano para uma conjura subversiva na ent6o laurengo
Maryues, que devia verificar-se em simultAneo com id€nticas
acgdes em Angola e Portugal nos fins de Setcmbro de 1974. Para
a preparagAo deste plano, alguns dos seus colaboradores n6o se
deviam exp6r demasiado. Toda a operagAo acabaria por ser
frustrada devido A acAdo dos colonos mais reaccion6rios em 7 de
Setembro, que precipitam os acontecimcntos.

Os cabecilhas desta intentona convocam o Rdcio para uma
reunido nas v6speras do desencadeamento do "golpe" e pedem-lhe
a adesAo de Jorge Jardim e da sua organizagdo (que nesta altura
jd inclufa a FRECOMO onde se tinham agmpado os mais
conhecidoe traidores e desertores da FRELIMO). Nesta reunido,
que se realizou no le andar do l{otel T\rrismo em Lourengo
Maryues nos primeims dias de Setembro de 1974 (ao que panece
no dia 3), R6cio tenta em v6o dissuadf-los da aventura chegando
a referir-lhes que estariam em pneparagFo "coisas muito mais
s6rias". Quando chega A Africa do Sul, Alvam R4cio comega a
trabalhar com a DireogAo da Intelig€ncia Militar. Como relata
Gordon Winter no seu livro "Dentm da BO$S" (pA9.547), "a

intelig6ncia militar utilizava um intermedi6rio para fazer chegar
at6 mim os comunicados. Ele dizia-se chamar'Sr. [,eite'(nome de
c6digo) mas acidentalmente descobri que se chamava 'Alvam

R6cio'."
Alvam Rfcio dedicou-se a neg6cios da venda de carnes, atrav6s

de uma empnesa subsidiada pelo DMI, vindo a realizar uma
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14rBnde fortuna pcssoal. Ainda hoje reside na Africa do Sul.

NOTA no 8

I)ura ' tc  o ano de 1978 os pr incipaie jornais sul-afr icanos
publicaram extrnsas revelag6es sobre um pmjcrto dc propaganda
do rcgimc do "apartheid"  envolvendo o dispdndio de mi ihOcs dc
randcs. Na scqu0ncia destas revclagdcs e da inslaurag6o dc uma
comissao de inqu6r i to,  o entao l ) r imciro-Minist ro John vorstcr .
que suryia como um dos principais visados, ao tcr autorizado
secretarnentc esgc pmjecto, pcde a demissAo cm sctcmbro dcssc
ano. Na rcal idadc John Vorstcr ,  assim como o Gcneral  Van den
Bcrgh, chcfe da lloss e o Ministro da Informagao connic Murdcr
s6o obrigados a demitir-sc devido a estc verdadciro gorpc dc
estado palaciano organizado por P.W.Botha juntamento 

"o*Magnus Malan,  Chr is Heunis e com o apoio dc Roclof  " l r ik"
Botha.

A tomada de podcr por P.W.Botha que dcsde lg66 cxercia o
cargo de Ministm da Defesa corrcsponde a uma nova fasc na
estratdgia do "aparthcid", a qual se define pcla militarizagao da
sociedade e a "preparagAo para uma gucrra convcncional" na
rcgiAo.

A tomada do podcr na Africa do sul pela facaao miritarista
sul-africana em 1978 foi encorajada por forgas ultra
conscrvadorns e militaristas nos Estados unidos da Amdrica,
reagi ndo ao verdadciro desarmamento psic.ol6gico quc
rcprcscntara a derrota no vietnam. Na rcalidadc foi durantc
1978 e particularmente 1979 que forlas conscrvadoras ligadas ao
Pentagono e clA, ainda durante a Administragao do prcsidcntc
carter, iniciaram o que classificavam como estratdgia globar dc
confmntagdo com a UR.SS. Isto veio a traduiir-se num&
ampiiaqdo das bases militares americanas espalhadas pclo
mundo, na criagAo da "Forga de Intervendo R6pida" e na
rccuprcraE6o da doutrina de "conflit-os de reduzida intcnaidade"
(I.ow intcnsity conflict) designagdo atribufda por especialistas
militares ocidentais As guerras de destabilizagAo.

IIOTA ne 9

Em 1975 6 fundada na Sufga uma
"Organizagdo da Afri"" [,ivre;'. Nela
secretos ocidentais.

organizagdo designada por
participam vdrios servigos

NOTA ne I I

A st ' rnclhanqn das tn lpts t ,sp.c ia is br i t0nicas "SAS",  c lnx
tnlpas cspccia is americanas "Rangt r" ,  c  dos "&' lous R.<lu ls"
rcdcsianos, o cxdrcito sul-rrfricano tamb{,m criou rur suRlr
unidadr.e cslxriais, os "Rr.ccs" (grugle dt- eernnndos tn,intdos
para cf t 'c tuar opcraqdes mi l i tnr t 's  no intcr ior  ou cxtc l ' ior  da RSA.
em lxr1uenos gmpos).  F 'oranr cr iadas c inco unidades dt  "Rrrcs"
cnfre 1972 c 1975. A pr imt ' i ra dcstas unidadts,  ao nfvt , l  dt ,
batalhAo, f icpu instalada pr . r to dc I ) ' rbnn,  ond.  exist i *nr
condigdcs pr6pr iae dc tn ' ino para fuzi lc inrn navais.  [ ]n I ) t r rban.
ncssa base mi l i tar ,  sAo t re innd<ls tambf rn mt4ambicanos,
nngolanos,  zarnbianos,  z imbabwcanon e outnln nrerr : t ,nAr ios ( luo
pass{rram a intrgrar as tnrpas t'spx'ciais da SAI)}'. Algrns dclt,s,
postcr iormcntc,  foram comandar unidades tcrr t r r is tns no intcr i< l r
dc Mogambiquc.

A escolha dc l )urban corno pr incipal  centm para al6nrnn dos
comandantcs dos bandidos nrmados just i l ' icn-r lc  umn v( ,2 quc l l
part i r  dnl i  era mais fdci l  aos nr i l i tar t ,e ( l )MI)  coordenHr com as
u nidados especia is da mar inha o t ransgrr tc dc honrcns e
t 'quipamcnto para scn'm clancl t .s t inrmcntr .  dt 'scnrbnrcnrkrs na
costa moqambicana.

A16m de I )urban,  uma outra basc das unidtdcs dr :  " l l t .ccs" <1rc
funciona como crntro dc t rc ino parn os btn<l id<ls *r l ' l rd 's  6
actualmcnte o c 'omplexo mi l i tar  dc I )hnlab<lrwa (onde furrc i rnn '
50 comando dos "Rcccs") .

NOTA ne 12
O directo envolvimcnto dc oficiais supcrionrs das l.oryrs

Armadas do regimc dc ltct6ria, na dirccqAo * cr'tnlr. das
opnragocs dog bandidos arnrndos cst6 amyl lamcntc t r r lnprovar l l
em documcntos capturados.  Tanto nos documcnLos aprccndi<l<ls
por ocasiAo da tomada do acampanrcnto dos bnndidos armrclos
cm caragua, nog f inain de l9f t l ,  c<lmo noe d 'cumcn[cs obt id<ls
com a libcrtagao da "cana lJanana" na ()orongoaa cm y'igonLo rkr
l9t i5,  aao c i tados oB nomca do ( lonlnel  Van Nickcrk ( t ihar lcs) ,
I l r igadcim Wcsthuizcn c do Tcncntc-()cnr. ra l  "Kat"  L ic, .x ,nb<,ry.
o l l r igadciro van Tondcr fo i  r tccntemcntc,  cm 19u6, pnrrnrv ic lo
a Major-Gcncral .

ICm 1985 o ccneral  constand Vi l jocn quc cra o C.mancl*rr r t .  d.
sAI)F ' ,  passou a rcserva e o Tcn<:ntc-c icneral  van dcr wegthuizcn
deixou dc chef iar  a I ) i rcrcaao dc Intc l igdncia Mir i tar  ( t )MI) ,  inr l<r

lcuplr o cnrgo de Sccrctdrio do Consc'lho dc Srguranga d<r
Estado, prescntemcntc o vcrdadciro 6ryAo conr pocl<,i clc cle<:isrlo
do regime sul-afr icano.  A I ) i rccaAo dc Inte l ig0ncia Mi l i tar  0)MI)
6 o sector militar da sAI)F' rcsponsdvcl pcla c' 'rtrcnaqrlo c
dircogdo da dcstabilizagao rcgional. Atravcs <ta I)MI o rcgime d.
I)retdria tem a direcaao efcctiva e indiscuL{vcl dos ba'di<los
armados que actuam em vdr ios l )afscs da Linha da F.rcnLc.

A ut i l izagAo do DMI para .stc " t rabal l ro sujo"  r :xpl ica-sc ainda
pclo facto de atravds dcstc ,gcctor das sAI)l ' podcrcm sx:r gasro'
bil iocs de randes Bcm que scja ncce.ssdrio apres.ntar
publ icamente,  is to 6 ao l )ar lamcnto,  qualqucr jus l . i f icag[o.

NOTA ne l3

A Rcprtb l ica Popular  dc Mogambiquc const i tu ia,  para o
"apartheid", o exemplo mais tcmido. Nos bairrcs negrrus das
cidades Sul-africanas palavras dc ordcm da I. ' l t lt l, lMO e
rcfer€nciae a Mogambique c ao Itcsidcnte Samora Machcl
enchiam as parcdca. As publicagdcs polfLicas cditadas pcla
revolu96o mogambicana corriam clandcstinamente cntrc os
patriotas sul-africanos e, ern particular, entre a juvcntudc, nas
escolas para as difcrentcs ragas.

O pmjecto socialista de rrconstmg6o nacional aprescntado pclo
Partido Frelimo no Beu 3e Congresso eetava-se a mate rializar com
sucesso, apesar daa agrcssdes mdesianas, do cueto da aplicaqf,o
das sangdcs ao regime ilcgal, das sang6cs econ6micas impostas
por Pret6ria a Mogambique e das calamidades naturais. Todos
estes factores adversos, quc afectaram o desenvolvinrento, se
verihcavam no quadro maia amplo da crise do prego do petr{lco c
do agravamento da deterioragdo dos termoe de troca.

Ndo obstante tudo isto, no Ambito econdmico e social, atd 1g81,
a RPM apresentava um notdvel conjunto de eucessos:

- o produto social global aumentara de 15Vo entre l9?? e
1 9 8 1 ;
- as exportag6es de cajrl, ch6, algodao e carvdo atingiram

A 
*oAL", 

em associagf,o com a Liga Anti-comunista Mundial
comefa de imediato a te ntar coordenar c apoiar
pseudo-organizag6es n:ja actividade era dirigida contra a
independOncia d: Angola, Mogambigue, " 

Crbo_V".do,
Guin6-Bissau e S. Tom6 e frfncipc. Na criag'o dlsta organ tzag'o
participa tamb€m Jorge Jardim qu" org"niza a abJrtura da
delegagdo no Malawi. A designagao de 

;Afri.u 
tiu*l-q,r" ,o

inspira na mais lamosa organizagao dc "guerra fria" 
"Ln,r" 

o,
pafses socialistas euFopcus (a conhecida Europa Livre _ F.rec
Eumpe), foi depois atribufda a emissdo dos rodeJiar;; q"" passa
a funcionar em fins de r9?s em Gwero na Rod6sia. Todivia, esta
tentativa de Jardim de ligar toda a operagdo contra Mogamtique
ao nome de OAL n6o tem sucesso e acaba por preval@er a
dcsignagdo comum dos mdesianos e sul-africanos: ".J.irt"n."".

A OA[,, ap6s a distribuigdo de algumas declaragO", o punfl"tor,
em p'ouco tempo desapareceria.

NOTA ne lO

Com o €xodo de milhares de portuguee€B que fugiram para a
Africa - do sul, com. -a - apmximageo da 

'inde$"Jei"i" 
de

Mogambique, as autoridades sul-africanae montaram um campo
de "acolhimento" na farm de cuilinan, perto de pret6ria. Estas
instalag6es vierarn posteriormente a ser util izad"r p"lo, ,urvigos
secretos militares sul-africangs p?ra instalar ortando cristipa e
alguns comandantes dos bandidos armados, ;pd--"  sua
transfer€ncia, em v6speras da independ€ncia ao Zimbabwe.

Foi na farm de cullinan que oriando cristina foi assassinado
por seus subordinados em 21 de Abril de 1gg3. o assassinato
viria a ser atribufdo aos irmdos Bomba, a mando aor-p"op.io.
s.ul-africanos. o inqu6rito foi abafado e nunca mais se ouviu falar
de Adriano e Boaventura Bomba.
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cifras recordes;
-  as  expor tagdcs  dup l icaram ent re  1976 e  l98 l  a t ing indo

o montantc global de 285 milhdcs de d6larcs;
-  o  ana l fabet fsmo reduz iu -sc  cm 217o enLre  1975 e  1980;
-  a  redc  san i t6 r ia  fo i  ia rgancntc  ampl iada e  a lcangados

grandes resulLados com a prioridadc dada A medicina

prcvcnL iva ;
-  hsv iam s ido  rca l i zadas  as  e le i@cs para  as  Agscmblc ias

do l)ovo a krdos os t- 'scal6r:s: aldci:r,  local idade, distr i to,

p rov{nc ia  e  nagAo;
-  o  s is tcma dos  t r ib r r  na is  pnpu la res  cs tava  em

implan taqAo cm L< ldo  o  pa is .

NOTA ne 14

A gr l f t i ca  dc  "d ( r l c r t t c "  n :g iona l  do  I ) r - imc i ro  IU in is l ro  Vors tc r

t inha  ( :omo nrma r le  ag4n:ssAo conLra  a  jovcm Rcpr ib l i ca

Mogambicana a  ap l i caqA<l  dc  sang)cs  ccon( lmicas  que levasscm

esLc pa fs  a  acc i ta r  a  hcgcmonia  rcg i< lna l  su l -a f r i cana.  As  sanq6cs

cco116nr icag  cA< l  r :on t inuadas c  a l4 rav t rdas  < luando l lo tha  dcrn iba

V o r s t c r  e  t o m a  o ; x l d c r .  F l l a s  c o n s t i t u f a m  u l n  f a c t o r  d c  p r c s s A t i

cluc st:  assr>ciava As ac46cs de salxrtagem e destnrfg6o dc

o l l j c r t i vos  cs lx rc i  f i carn t 'n lc  t '<  on6rn i t :< ts  c  i \  ac1 ' t i< l  t c r ro r isLa  d< l

b a n d i L i s m < l  a r n r a d r t .

Algu n s c'xt:  nrp los <las sir n q.f ics ( 'c() n6 m icas Su l  -af ir icanas co nlra

M<lqa  rnb iq r t t '  s i io :
-  o  n r i r n c r o  d c  t r a b a l h a d o r ( ' s  n l o c a m b i c a n o s  n a s  m i n a s

s u l - a f ' r i r : a n a s  6  r t ' r l u z i < l o  d c  1 1 3 . ( X X )  p a r a  4 5 . 0 0 0  o  q u c

rc l i res< 'n ta  u r t ra  p t , rda  t . l t '  r t rc i l i r s  dc  55( )  n r i lh rx 's  de  US$;
-  o  116f i 'g< l  f t ' r ro -gr r tuhr i< l  1x : los  p< l r t< ls  moqambicanos

I r a s s a ,  r l c  r n t r i s  r k ' 7  r l r i l l r r l ' s  < t t ' L o n c l a < l a s  a n u a i s  d c

cargas  r i t ' as"  I ) : r ru  mr :n r ,s  <k :  I  rn i l l r r io ,  com cargas

d i s c r i  m i n r t d t r s ;
-  f t r i  t r  n i l a t t ' r a l n i r ; r r L c  t r r t r l a < l i t  a  t a x i i  p r c f i ' n ' n c i a l  d o  o u r o
( l l r r )  cs tava  l igada ao  pagar r lo r rLo  d< ls  sa lAr iog  dos

n i inc i ros ,  1>rovrx ' r rndo s6  r 'n t rc  l1 )7 f t  c  l f )8  l ,  t rn ra  p r rda  dc

r r . r ' t ' rLas  ck :  2 ,6  l i i l r0 t ' s  t l t '  L I .S$.
( )  p r t ju {z ,o  < i in r : to  t ' r rusado p l las  a i4 rcss ix 's  mi l i l t r res ,  on  ac tos

rk r  sa lx l t r rg ( 'n r  ( ' rn  o l i j t ' r ' t i v0s  t ' r ' 0 r t ( rn r icos  ( '  i r s  s i t r t l ' o t ' s  t ' condmicas

s u l - a l r i c r r r r n s  t r i :  r r r l > a s s n r a n r  . ; i l  o s  f i  b i l i d c s  d c  t I S $ ,  ( )  ( p c

t .< lu rvn lc  u  l f J  v ' , z t ,s  o  vH lor  r las  t ' x lx r r tnqr i t ' s  r lo  mc lhor  ano dc

M<lqanr t r i , l r r t '  < '  ( ;  < l  r lobnr  i l r r  d iv i< la  t ' x t t ' rna  t lo  p i r i s .

N()l 'A ne 16

( )s  l r r ( . to rk rs  r l t '  i n rx r r l x l r r r l r io  <unr l l t t l s i va  u t i l i z .ados  1xr los
b i rnd i rk>s  l r r ru r . l , rs  t ' x  l r l i ca rn  ( 'n t  g ran<. lc  par t t r  ( t )n to  c lcs

c o n s ( ' l { u ( ' r n  l < , v i r r  l r r i l l r i r r t ' s  < l t ' i l r r l  i v l < l r - i o s  p r r r u  d e s t r u f r e m  u

p 1 6 p r i n  l ) h t . r i r r  < '  r r s s i r s s i n i r n ' n t  o s  1 1 1 6 l l r i o s  p a i s  t '  i r m i r o s .  I ) c n t r o

d t .  M< l lanr l l i t ;u t ' ,  r i i r t ' rL< ' t ' r r t io  r r  i r rs tn rq t i t ' s  d i t< l i t s  g r r  bsp t . r ia l i s tas

n r i l i t u r t . s  s u l - a f r i t ' a r r r ) r ,  o s  t c r r r r r i s ( r i s  d A o  p n ' f t ' r 0 n c i a  a o  r a p t o  d c

c r i a n q a s  t ' n t r t . < l s  
' l  

2  c  1 6  a n o s  d , ' i d a d c  q u t ' t r c i n a m . e  A s  q u a i s

obr ig t rn  a  p rn t i car  os  r r t 'L< ls  r t r r r i s  l ln t t t r i s  c  b ( r rban ls .  E  f rcqucntc

q u e  c r i t n E r r s  o r . t  j o v c l . r s  r t l i t . l r < l o s ,  d t ' t t n r l x l s  o s  s c x o s ,  s q n m

f < r 4 a d o s  t r  t s s t s . :  , r r n r  r .  r n u t i l i r r  ( r ) n l  t t r n t a  b r u r r c a ,  f a n r i l i a r e s  o u

v iz i r rhos ,  t r r i t t ' s  d ( '  ! { 'n t rn  sc l t ' t '< ' io r rn< los  p t r ru  um t rc ino

p a r u -  l n i l r L n r .

O uso d< '< l  n rga .x  t 'a  p r : i t i t ' t  dc  f i ' i t i 1 ' r r r iu  t r l rn i r l t ' t t t r r t  o  t ' s tx l1 '< l

d t ' s t t '  t l r ra t ln t  t t t ' r r t t lo r .

N( )TA ne 16

' l ' r ' n r  
s id t l  u rn r r  t 'ons t l rn t t '  < ios  r t 'g i  rn r '$  r i l ' i s t r ts  dn  Af r i f l r  AusLra l

pnx ' l l ru r r . ' r r t  npr t ' s r 'n tn r - r { '  ( 'o r I )o  r t l i l r } t t ld< ls  ( \ )m t rs  fo ryas  d t

Orgr r r r i z r l ' r lo  do  
' f  

r t t t< lo  r jo  A t l0n t i ru  Nor tc  (NA1 ' ( ) ) .  A  ps icosc  d t '

sc  tp r ( ' s { 'n t rn ' rn  con l ( ,  p rd<rc i t l t ' n ta is "  d t ' c l r r t  log icamcntc  do

i s r l u r u t ' i r L < l  u  ( l u ( ' o s  v t r t l t r l l .  r t o  p l t r n o  i n t t ' n r n c i o n g l ,  a s  s u t r s

po l  t t  i t ' r rs  r r t t ' i s t  us  t '  r t ' t rogut ins .

A  r r r r t . r r r t ' z r r  t ' s t r r r r rg t ' r r r r  t '  r i t t ' i s t r t  da  "opr r tq r l< l  band idos

r r r r t r r<Lrs"  t i r rhn  r r r ' t ' t . ss r r r i r r r t t t . r tLc  d t '  n ' f lu ' t i r  t ' s t t '  sc r l t imcnto  o

r . s t r .  l l o n t i r  < l c  v i s t r u s o b n ' r r  f i r n n n  d t ' c o l r t b t t r ' r o  i r v l l r t r n t ' n t o .  I ) l l  o

ft t ' to dr '  os tt ' r tr l r istrt .s n rqrlr lr  dt '  lh ' tOria prucurar( 'n)

ru  pn 's r 'n t  r r  r ' - s . '  i ' ,  )  l l 1 ( )  6 r r  t ' r r i l l t t ' i n r  s  pn1 '< lc i t l t ' r t  t  r i i s " ,  r1 \ 'u  su  n  cLr

por t tn to  i l  t ' o r r t ' t ' i Lo  oc i t i t ' r r t r l  r l t '  
' t r lu id is t l i r t t ' i n "  

con to  t ' xpn 'ssAo

d o  r r r i o - r l i r r l r i r r l r t ' n t o .  ( - o r t t r r r t l r t o t i r t n t t ' l t t t ' .  u  p n r l l l r g r t r t r i u  d c

l ) r t ' t r ' l r in  t '<k rs  * ' r t s  r r l x r i r tn tcs  r r ( ' \ l ! { r t  t r  ( iov t ' r r to  r l l ( ) ( lu l t l ) i ( ' r ino  dc
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nio ter um ndo-alinhamento equidistante, apresentando como
prova disso as votagdes do exccutivo de Maputo nas Nag6es
Unidas.

As sucessivas contradig6es entre aquilo que 6 e aquilo que
quereria par€cer, tem contribuido amplamenLe para revelar, aos
analistas mais atentos e objectivos, a verdadeira natureza e
tutela dog terroristas em Mogambique.

NOTA ne 17

Para a realizagdo das campanhas de desinformag6o sobre a
natureza do conflito na Africa Austral e em particular em
Mogambiquc, como forma de apoiar e tentar legitimar a
actividade dos termristas, os servigos secretos militares
sul-africanos necorrem a vdrias personalidades, organizagdes e
instiLuigdcs, conhecidas pclas suas posigoes ideoldgicas e polfticas
anti-democr6ticas e anti-progressistas, em pafses da Eumpa e na
Arndrica.

l )m I )or iugal ,  os bandidos armados encontram apoio em jornais
da exLrema-dirc i ta,  conotados com o fascismo, em pcrsonal idadcs
l igadas aos inLeresses colonia is,  e em mcios c iv is e mi l i tares
compmmctidos com o rcgime quc foi dermbado em 25 de Abril de
1974 na l t l 'A,  cf r t 'u los idcnt i f icados com as for las mais
conscrvadoras, conccdem tanrb6m a;xiio aos bandidos armados.

Nog Estados Unidos da Am6rica tcm-se destacado, nas acg6es
dc pmpaganda a favor do tcrmrismo, a F-undagdo Heritage. A
hist6ria desta fundagdo Lalvdz possa esclarecer as razdes do seu
compmmetimento t6o ostcnsivo com a pr6tica do terrorismo em
Mogambiquc. Na origcm da constituigAo da Fundaqdo Heritage
em l97ll, encontra-sc a dcfesa de valorcs racistas e o combate ao
ant icomunismo. Bcncf ic iando dc grandcs invest imentos
f inanceiros de mi l iondr ios amcr icanos do sul  dos EUA, como
J'rst'ph Coors, a Fundagdo Hcritagc comegou rapidamcnte a
" lpadr inhar causas rcacr: ion6r ias,  sob a alegaqdo de que se
opunham a<l  avango do marxismo.

NOTA nq t8

I)c cntrc a componcnte F)rtugucaa do tcrrorismo destacam-sc
doi.,r nomcs quc mcreccm ser citados: o de Flvo F-ernandes e o dc
Joryc Correia. O perfil biogrdfico c o comportamcnto destes dois
indivfduos diz tudo sobre o "complot" contra o povo mogambicano,
cr-rja grnta dc lanqa se tcm concretizado no banditismo armado.
Tanto llvo Fernandes emo Jorge Correia reeidiram, durante o
t-cmlrc colonial, na cidade da Bcira. O primeiro, de origem goesa,
trabalhou directamentc para Jorge Jardim como director do s€u
jornal, o "Notfcias da Beira", e demarcou-s€ nessa altura, como
um dcfensor dc idciaa fascistas c racistas; o segundo trabalhou
nos v:rviqos portudrios da cidade da Beira, sendo ali conhc'cido
ct lmo um vulgar v igar ista.

Tanto um como outm foram aprcscntados em Lisboa como
prlrta-vozcs dos bandidos armados para a Europa e Evo
!'crnandcs, dcpnis da mortc dc Orlando Cristina, foi nomeado
pclo Coruncl van Niekerk para as funEdes de "Sc,cretdrio-Gcral"

do chamado MNII .

Qucr u rn qucr outro declararam-se sempre portuguese s,
sabcndo-sc dt' rcsto, que & sua acqeo era subsidiada pclos
scrviqos socretos dc llet6ria e por capitalistas portuguescs, quc
del i r rham inLcrcsses ecnn6micos cm Angola e Mogambique antcs
da indt 'pcnddncia destcs pa{scs.

Flm f ins dc 19f16,  foranr afastados das fun@cs quc
dt  scmpcnhavam no conLcxto do plano do I )MI,  de tcntar
legnt imar os bandidos armados,  o que obr igou a uma
nroqambicanizaqAo forqada dos scus :'eprescntantcs no cxtcrior. O
scmanArio g>rtuguOs " l )xprcsso" not ic iou nessa al tura que tanto
l lvo Fcrnandes como Joryc Correia sc t inham apoderado de
v<l lurnosas quant ias cm dinhciro 'para f ins cxclusivamcntc
pcsma is .

As lutas inLcrnas porCm nAo crssaram. Na scgunda mctade dc
lgtJ?,  corn a rnortc,  crn c i rcr :nsl6nci t rs miste r iosas no Malawi,  do
IVlatcus I lp 's ,  o cabcci lha que havia s ido responsdvcl  pcla
dt 's t i tu iqr io dr '  F t ' rnnndes,  a rcpn'scntaqAo de l , isboa fo i
nov i r rne  n tc  a l te  rndn .  F l s l t ' s  succss i r t r s  con f l i Los  cu lm ina ram com
a dcseryAo do ant igo porta-voz parB I  F)uropa,  I )aulo Ol ivei ra,  e,
poucl is  sr 'nranas rnais tardc,  com o assassinat"o do pr6pr io Evo
Fcrntndt 's ,  1A t 'm l9t i f l .
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