
PROCBSSOS DE UBBARIZA~ E POLtTXCAS TERRI'fORIAIS HA fiIOPIA*

ClaudiO Greppi**

1. Premissa

As poli.ticas de transferencia d~ populaQao rural de ..curta.

e longa distancias, objeto de observaQoes polemi~as na impren

sa internacionall, podem ser lidas comopoliticasurbanas ao

avesso; especialmente 0 controle dos movimentos migratorios

confinados entre canais influi muito sobre a contenQao do de

senvolvimento da capital. As polemicas em andamento nos ulti

mos anos dao conta apenas dos dados conjunturais: a emergen

cia, a fome, a brutalidade, a viola9ao dosdireitQs humanos.

Tanto os pros como os contras referem-se a uma situaQao de

crise mais do que a perspectiva duma disposiQao conjunta que

pOe em discussao as questoes est~uturais da subsistencia num

pais pobre. A questao que pretendo discutir aqui e a da rela

Qao entre politicas de transferencia da populaQao rur~l e a

reordenaQao do sistema urbano,relaQao,em muito$ casos, impli

citas,nas escolhas gerais, mesmo quando nao se trata dela de
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maneira direta. 0 caso etiope apresenta, eVidentemente, algu

mas caracteristicas proprias, seja no contexto dos paises

africanos, seja no dos paises com economia centralizada. Nao

podemos deixar de toma-lo em conta. Mas existem igualmente

possibilidades de confronto com outras situa~oes em contextos

diversos, que vale a pena enfrentar neste encontro.

2. Revol~ e refoJ:llil agraria

o contexto politico/institucional no qual se desenrolam

os processos atuais nao pode ser reduzido ao estereotipo cari

catural dum pals socialista africano da segunda gera~ao (a dos

anos setenta), onde as proclama~oes ideologicas sao apenas a

cobertura dum si.stema militar autoritario. Os componentes au-

toritarios sao redutiveis mais a heran~a do regime imperial

passad02 do que ao socialista. A revolu~ao de 1974 assinala

uma ruptura muito mais radical a nivel economico do que a ni

vel politico. A reforma agraria efetuou uma profunda trans

forma~ao nas rela~oesde produ~ao, mesrno que em muitos casos

as poi;.encialidadesabertas tenham ocasionado apenas uma dis

tribui~ao mais equilibrada dos produtosJ ". A nacionaliza~ao da

terra (ea conseqtlente concesSao atraves das Peasant Associa

tions) devia serso urn primeiro passe para a restrutura~ao

dos sistemas de produ~ao. De fato, constituiu-se muitas vezes

no unico passo, enquanto a logica da explora~ao apenas mudou

de natureza. A urn mecanfsmo de "acaparramento" (aquisi~ao de

produtos em grande quantidade para especular sobre 0 provavel

aumento de pre~o) e de redistribui~ao dos produtos sob 0 con

trale dos senhores tradicionais seguiu-se urn sistema de duplo

mercado, 0 dirigido pelos produtorese 0 que passa pelas agen

cias estatais. Teoricamente, a reparti~ao das quotas deveria

ser de 50%, inetade do surplus para 6 EstadO,metade no merca

do Conde os pre~os podem ser ate dobrados para os camponeses,

enquanto ~lcan~am a cidade com pre~os quatro vezes ma!ores

emproveito dos intermediarios). Contudo a parte que toca ao

Estado (que aliascobre.apenas parte da provisao urbana, en

quanto e absorvida em grande medida pelo exercito) e fun~ao da
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possibilidade tecn1ca de exercer 0 poder de controle, a saber,

fun9ao inversa a possibilidade por parte dos produtores de fu

gir ao controle, utilizando canais informa1s para alcan9ar 0

consumo urbano. Tudo isso sob a condi9ao de que pelo menos

exista um surplus, condi9ao que veio a faltar muitas vezes,

em muitas regioes, nos ultimos anos, tanto devido a razoes

climaticas quanto, em geral, devido ao incremento da popula

c;:ao rural que, mesmo assim, eliminou Bquilo que podia equiva-

ler a uma margem de surplus no fim do regime passado. Mas a

relac;:ao entre popula9ao e recursos constitui apenas um dos

elementos; para se ter uma ideia das condic;:oes reais em que

vivem ou poderiam viver as regioes rurais, e preciso conside

rar nao so 0 deficit ou 0 surplus de produtos para a subsis

tencia, mas tambem maiores ou menores possibilidades de usu

fruir dos mercados urbanos, seja do ponto de vista da procura

seja do da oferta.

3. Sistemas tradicionais de produ~ao agraria

o que sao, porem, os centros urbanos na Etiopia? Antes de

observarmos a situa9ao atual (documentavel com base no primei

ro e verdadeiro censo, que e de 1984), e necessario conside

rar alguns aspectos originarios acerca da rela9ao ·cidade

campo neste pais. Com respeito a.outras sociedades africanas,

a etiope desenvolveu um sistema de produc;:ao agraria baseado

no arado e na associac;:ao para a criac;:ao de animais, que permi

tiu a fixac;:ao no altiplano de populac;:oes relativamente densas

(onde hoje encontramos de 60 a 100 habitantes por qUilometro

quadrado), dominadas pela cUltura abissinia (amhara ou tigri

na). Densidades ainda maiores registram-se onde outros povos

originarios (gurage, hadyia, wolayta) se refugiaram diante

das invasoes amhara e orrnno e desenvolveram culturas intensi

vas do tipo "asiatico". Trata-se de regioes nas quais encon

tramos atualmente densidades super10res a 200 e ate 400 habi

tantes por quilometro quadrado, sem duvida entre as mais ele

vadas de toda a Africa. Ao redor destas areas, nas planicies,

mas tambem mais para 0 norte nas faixas temperadas da
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.is sucessivas ondas de penetrayao porparte dqs oromo"., entre

05 seculos XVleXVIII, difund,iram. umsistema agropastoril

semi-itineranteque apresenta ainda hQje baixa Clensidade (30

50. habitantes por quilometro quadrado) •. Estes elementos ser.,.
vern para rejeitar uma tese que em gerale apresentada como 6b

\Tia,a de que comum dete;rminado nI.vel de dens,idade rural se

desenvolvem "naturalmente" as condir;oes para a u;rbanizar;ao.

l!': o que sustenta,por exempl,o,Paul Ba,iroch em De J~ico i
MexiCO"., Vice-versa, as 5Ociedadesetlopes, assim como muitas

outrassociedadesafricanas, oferecem exemplos.pe sistema". ru

rai". altamente desenvol.vidos, oode,mesmo 0 cumprimentq de fun

r;oes urhanas (civis, reli.giosas, militaresl ligado a divisao

social do trabalho, ,nao ocasiona D~ssariamente a formar;ao de
cidades. 0 termo "ama:r;i.co"{dosama;rasl paJ:'a definir as ci

dades de hoje (ketema,l significa originalmente nadamenos que

acampamento militar e era usado para definir as gua:r;ni~oes im
periais localizadas ao suI no fim do seculo passado, a medida

que se realizava a conquista por parte de Menelik, cuja loca

lizar;ao nao coincidianecessariamentecom a de,outras.funvoes.
Em zonas de elevada densidade rural, as funr;oes urbanas podem
efetuar-se (ainda hoje),emlocais separados, usado& pe:r;manen

tement.e (igrejaslou saltua:riamente (mer'cados ) . Exatamente as
regioe& de maxima ,densic1ade rural sao aquelas nas quais a ur

ba{l1zar;ao pode estarde .todo aU&ente pelo menos na forma fI
sica da cidade construI~a.

4. Hierarquia urbana

"A urbanizar;ao na Etiopia escrevia John Markakis em
1974, as vesperas'da revolu'rao e urn fenomeno recente con-

dicionado por fatores historicos". A funda<;:ao da capital re

monta a cern anos atras, ao fim do processo de unificayao im

perial; aquela de muitas capitais regionais, ao perlodo de

ocupa'rao italiana; a doutros centros que hoje tem urn mInimo
de consistencia, ao desenvolvimento da rede de comunicayao nes
tepos-guerra. No inIcio dos anos setenta, apos urn decenio de

abe;rtura do. regime imperial aos interesses do capital interna-
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cional, 0 quadro que setinha, das'poucas estimativas dispo

niveis, era 9.segtiinte:

- uma popula9ao urbana que, no conjunto~ nao alcan9ava

os 10% da popula9ao total;

- uma capital que, com cerca de 600.000 habitantes, re

presentavapouco mais de um ter90 da popula9ao urbana;

-urn grupo de dez cidades ehtre 20.000 e 60.000 habitan

tes que contava com 15% do'total;

- uma multidao de pequencise'pequenissimos "centros urba~

nos": mais de -duaerrcoe ,

Urn caso a parte era (e e),c;:;onstituidoporAsm~ra, redu

zida com a anexa9ao da Eritreiacomo capital regionaL, em po

si9ao intermediaria entre Adis Abeba e as dez maiores cidades.

A situa9ao registrada portanto quinze anos apos 0 primei

ro censo geral (1984) apresenta-se surpreendehtemente s~milar5:

no conjunto, a popula9ao urbana superou de pouco os 10%, con

siderando esta vez urn niimerode centrbSainda maior(322: com

preendidos 25 abaixo dosdois mil, habitantes). 0 crescimento

u rbano foi levemente superior ao rural·, naoobstante as "esti

mativas" previssemritmomaiordo que 0 dobro. 0 peso da. capi

tal sobre' a popula9aourbanagiraainda poi volta dos 32,4%,

enquanto 0 das dez cidades intermediarias· (que agora ·contam

entre 50.000 e 100.000 habitantes) e ainda de 15,4%. Mais abai
xo, seguindo os niveis de hierarquia urbana, encontramos ago

ra outros·dczecentros entre 20.000e 40.000 habitantes, e ou

tros trinta e nove entre 10.000 e 20.000; quase um qtiarto da

popula9ao urbanaesta reunida em 259centros urbanos com popu

la9ao inferior aos 10.000 habitantes. Portanto, trata-se de

urn sistema urbano que nao decola,quer pelasescassas atra

90es de ocupaQao, quer devido apoliticas decididamente all:ti'

urbanas, como a separa9ao institucional entre "urbanos" (mem

bros duma Dwellers Association) e "rurais"(membros duma.

Peasant Association), que exclui osprimeiros do mecanisme de

redistribui9ao da terra e desencorajaos segundos a desenvoi

verem outras atividades senao a agrIcola. PolIticas quese ex

plicam com a neCessidade de conter eventuais fluxes migrato

rios para a capital, mas que acabam por agir no mesmo sentldo

tambem com rela9ao aos centros menores.
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Tabe1a 1 - popu1a~~0 urbana por classes de cidade

CLASSE POP. 1984 %

A Adis Adeba 1.412.575 32,46

B Asmara 275.385 6,33

C Cidades com 100-50.000 habitantes 668.610 15,36

0 Cidades com 40-20.000 habitantes 373.69.5 8,59

E Cidades com 20-10.000 habitantes 516.057 11,90

F Cidades com menos de 10.000 hab. 1.103.782 25,36

TOTAL 4.352.104 100,00

FONTE: Central Statistical Office, 1984.

5. Centro e. periferia

Arlistribui~aoespac~a1dos centros urbanos, assim como

se pode.esperar a part:l.r. das rapidas observa~oes feitas acer

ca da.sua origem, e tota1mente independente do quadro das re-.

gioes rurais. A capital esta no centro, em posi~ao de fecho

cqm re1a~ao a Abisslnia original e as conquistas do secu10 XIX.

AQredor de1a perfi1am-se as estradas radiais que ainda sao

aque1as tra~adas durante os breves anos de ocupa~ao italiana;

ao longo.das radiais.encontramos centros deimportancia local

a cada 20 qui1ometros, .de importancia· provincial a cada 100-'

120 qUi1ometros do centro, e de importancia regional a cada

300-350 qUilometros. Christaller ficaria satisfeito com isso

se esta distribui~aohierarquicativesse a ver com os merca

dos (com 0 interior) e nao so com 0 centro, com 0 sistema de

poder, colonial, imperial, socialista que seja. Entre as seis

qiretrizes radiais observam-se diferenQas de peso (tambem em

termos de peso demografico dos respectivos centros) que re

f1etem a hierarquia das vias de comunica~ao com 0 exterior:

a mais importante, sob todos os aspectos, e a oriental, que

liga Adis Abeba ao porto de Assab e (por ferrovia) a Djibuti;

menos importante e a do sudoeste, que liga as regioes mais

densamente povoadas. Assim, as regioes que circundam aquela
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sud-ovest che collega le region-ipiil densamente popolate.

Cosl le regioni le regioni che circondanoquella centraLe , 10

Shoa, non sono che appendici di questa:hanno una "capitale,",

che in genere e, situata p Lii .vf.cf.no possibile <ill, confine de Ll.a

regione centrale. Mentre una struttura relativamente autonoma

la si PUQ trovare solo dovee,sistevano sistem;ipolitici locali

indipendenti da11'Etiopia, come in Eritrea ,e in Hfl-rarge.ln

queste condLzLonL e perfino discutibj,le l';uS~del termine,

"regione", se non in riferimento ai poteri amministratievi (ciel

resto assai limitati):' il rapportofra il cerrtro e la p_erif~,r;ia

non passa per i successivi livelli della gerarchia

territoriale. ,:[1 centro, La capitale, s t.abLlLace dir,ettament..e"

Tab. 2 - popolazione urbana perreigione

REGIONE POP. URB. %

Addis Aheba 1.412.575 32,46

Arsi 108.,909 2,.50

Bale 67.592 1,~5

Eritrea 407.486 9,36

Gamo Gofa 52.099 1,20

Gojam 217.031 4,99

Gondar 205.840 4,73

Hararghe 282.515 ,6,49

Illuhabor 50.796 1,17

Kaffa 123.986 2,85

Shoa 615.823 14 ,15

Sidamo 232.691 5,35

Tigrai 234.806 5,40

Wollega 119.663 2,75

\':0110 220.292 5,06

TOTAL, 4.352.104 100,00

FONTE: Central Statistical Office, 1984.
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central; ' 0 Shoa, ' s ao so apendices desta: tem 'uma "capital"

que, em geral, esta sft'uada 0 maf s perto posslvel da frontei~ ,

ra 'da regiao centraL por suavea se pede Emcontraruma ' e s 
trutura relativamente' autonoma apenas' ondeexistiam sistemas
politicos locafs-iridependentes da Etiopia, como ocorrena ~ri

treiae em Hararge.:Nestas condiy'oes, e ate discutlvel 0 ' uso

do termo"regiao",a nao ser com referenciaaospoderes ad;'

minist:rat:!vos (de resto, bas1:antelimitados):arela<;ao entre
o centro e a 'pertferianao piissa pelos sucassivosniveis ' da
hierarquia terri'tot'laL 0 centro,a capital, ' e s t a bE!l-ece ' dire

tamente uma serie de 'circuitos privilegiados,com areas de
produ<;ao ' especia'lizada-(em geral. sob 0 controle direto do ' Es-'
tado) ou tambem areas de abastecimento espontaneo, quem sabe
a distancias capazes de ,tprnar 0 transporte c(de produtos

pobres, como, por exemplo, a lenha) absolutamente anti-econo
mico. Se Adis ' Abeba nao, vivesO deimporta<;oes', como outras

capitais africanas, isso sedeve ao fate de que alguns generos

de consumo primario nao sao produzidos senao ~a Etiopia. A
rede de abastecimento e descontlnua: as areas rurais mais pro

ximas a capita~ podem sar dela excluidas, relegadas 'ao estado
da pura sUbsistencia, mesmo quando as pctencialidades produ

tivas nao sejam inferiores aquelas de areas maislonginquas,
integradas nomercado comum. Culturas para a exporta<;ao (como

o -caf e ) e culturas para 0 consumo interno (cereais) seguem a
mesma logical espa<;o~ prOdutivos limitados na periferia e re
distribui<;ao ao centro. Faltam os niveis intermediarios, e as~

sim nao ha papel para os n~cleos urbanos menores: estes de
pendem unicamente do centro, constituindo os terminais do sis
tema de poder. Em vasta medida, a rela<;ao entre as cidades me
nores e 0 interior de cada tima delas passa pela capital.

6. 'i'erras "v i Egens " e transferencias de popula~

Esta situa<;ao paradoxal e 0 resultado das escolhas efe
tuadas na fase do "desenvolvimento", ou seja, da abertura aos

investimentos internacionais, que caracterizou 05 ultimos~
ze anos de regime imperial. As terras a valorizar eram as da
planicie de clima tropical (a kolla) adequadas para produ-
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<;;oes destinadas ii exporta~ao, segundo a logica da "plantation"

colonial. No decurso dos anos sessenta, os projetos de valo-

riza~ao multiplicam-se: alguns sao realizados com a chegada

de capital e know-how holandes ou norte-americano, ao longo

do vale de Awash; outros ficarn na gaveta ate que 0 Fondo

Aiuti (Fundo de Ajuda) de Francisco Forte os redescubra, como

e 0 caso do projeto do vale de Beles. Importa sublinhar que

muitos ?rojetos, que hoje se discutem e para os quais chegam

os financiamentos de emergencia, nasceram naquela fase e, por

tanto, segundo uma logica que, para simplificar, podemos defi

nir "de plantation", logica que, entre outras coisas, com

preende 0 reassentamento da POPula~ao envolvida nos projetos.

Teoricarnente, a diferen~a entreprojetos do tipo "plantation"

e projetos de reassentamento reside na finalidade que se as

sume como prioritaria: no primeiro caso, e a valoriza~ao duma

area, no segundo, a sobrevivencia duma parcela de popula~ao,

deslocada duma area com deficit alimentar. As "plantations" de

Awash (Nura Hira, Metehara, Awara Melka, Gewane) foram reali

zadas nos anos sessenta em nome do desenvolvimento, em terri

torios subtraidos aos percursos dos nomades Kereyu e Afar

(com a cumplicidade dos respectivos chefes), e com 0 consen-

timento internacional; hoje sao State Farms (colonias agri-

colas estatais) em situa~ao deficitaria (porque custa caro

sustentar 0 cicIo integral da reprodu~ao) que, contudo, pode

riam cumprir urn papel no processo de inovagao agro-alimentar,

contanto que encontrassem formas de integragao com 0 setor

da agricultura camponesa local. Os reassentamentos dos anos

oitenta nos vales da parte interna (Baro, Dedissa, Beles) sao

executados em nome da emergencia, ern territorios que as popu

lac;:oes locais (ainda chamadas "shankalla", ou seja, escravos)

nao foram capazes nem de reivindicar nem sequer de contratar

no mercado. 0 aspecto coercitivo do recrutamento de forga

trabalho desta vez e claro: aparecem neofitos da defesa dos

direitos humanos e encontram credito as explica~oes em chave

geopolitica6 Como se uma sol.ucao "suave" do problema" da

transferencia de dezenas -- e depois centenas -- de milhares

de camponeses fosse possivel em termos humanitarios, como se

as deser~oes em massa fossem exclusivamente efeito da bruta

lidade exercida no momento do recrutamento. Esta atitude

(comum entre a maioria dos observadores europeus) impede que
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se fa~a, a proposito dos reassentamentos, urna criticamuito

mais radical, segundo a qual os limites destas opera~oes nao

consistem apenas nos procedimentos adotados, mas se tratam de

limites estruturais dependentes das escolhas politicas origi

narias que, alem disso, nao sao senao a reproposi~ao de ve~

lhos modelos "imperiais". Alias, e atraves dos proc:edimentos

que -- pelo menos nalguns casos 0 regime de Menghistu bus

cou obter urn consenso politico, enviando para a frente quadros

mais cenfiaveis; vanguarda do partido, para prepararemo ter

reno com vistas a sucessiva coloniza~ao. solu~ao esta que, do

ponto de vista da (pretensa) geopolitica, e certamente, mais

razoavel que a de concentrar inimigos do regime em areas es

cassamente controlaveis de fronteira.

Contudo os limites da opera~ao de reassentamento sao so

bretudo outros, e bern mais relevantes: podemos resurni-los no

carater marginal das areas escolhidas, do qual dependem em iil

tima analise a orienta~ao·cultural (baseada nos farming .systems

de importa~ao), a falta de circuitos urbanos e, portanto, a

dependencia total das escolhas economicas centrais7•

7. Polit:ica de nucleac;ao rural

Nurna fase intermediaria entra a das "plantations" e a

da "emergencia", havia side seguido tambem urn caminho alterna

tivo, com projetos de reassentamento em areas nao marginais,

destinados a acolher profugos da guerra com a Somalia ou mar

ginalizados urbanos. Tambem nestes. casos, a integragao com as

areas rurais circunstantes revelou-se problematica, quando nao

surgiram verdadeiros cenflitos cern as Peasant Associations 10

cais, a respeito da distribui~ao da terra. Bern mais radical

nos seus efeitos sobre 0 sistema rural tradicional, e a outra

estrategia adotada pelo regime nos iiltimos anos: a da nuclea

~ao rural. Neste caso, trata-se de reformular completamente a

geografia dos assentamentos, envolvendo nae so aquela que e

considerada popula~ao excedente, mas toda a massa rural. Teo

ricamente trinta milhoes de camponeses devem em pouco tempo

(ou melhor, muite depressa) seguir adiretriz de transferir 0

proprio tukul para niicleos de cinco a dez mil habitantes, com

distancia de alguns quilometrosLas vezes ate de algumas deze-
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l I d S de qUilometros). Nestas condi~oes, os camponeses poderiam

usu~ruir de servi~os sociais e sanitarios, de infraestruturas

(agua, luz, transportes), da prote~ao de um posta policial e

da sede do partido. Aopera~ao foi confiada exatamente as es

truturas de partido apenas constituIdas, para sublinhar 0 seu

carater eminentemente polItico. Isso contribuiu emmuitos ca

sos para anular desde 0 inIcio aquelas que podiarn ser "as van

tagens oferecidas por urna boa escolha de localiza~ao. Mas tarn

bern aqui nao e 0 processo aos procedimentos que conta. 0 sis

tema dos nucleos foi visto em fun~ao do controle polItico cen

tral, e nao dos reais interesses locais. Mesmo 0 pequeno co

mercio de produtos urbanos, assim como 0 fornecimento de se-

mentes e de utensilios de trabalho passa atraves do Estado,

mediante 0 Service Cooperative (Servi~o Cooperativo), que

exerce tambem a tarefa da cobran~a da quota de produtos para 0

Agricultural Marketing Corporation. Os camponeses devem por

definiQao continuar tais, mesmo que sejam excedentes; nao sao

autorizados a desenvolver atividadesprodutivas ou comerciais,

que cabem aos urbanos. Tambem 0 sistema dos nucleos apresen

ta-se por isso como circuito separado, que pode entrar em co

munica~ao com 0 urbano somente atraves da media~ao do Estado.

8. Ba1anqo popu1a~o-recursos: um mode10 a1ternativo

Nas pesquisas feitas entre 1984 e 1985 para 0 Master Plan

de Adis Abeba (projeto de coopera~ao italo-etiope dirigidope

10 Instituto Universitario de Arquitetura de Veneza) haviam

sido projetadas linhas de politica territorial alternati

vas para construir urn cenario regional que oferecesse urn qua

dro de referencia ao desenvolvimento da capitalS . Haviarn side

consideradas, por exemplo, as possibilidades de desenvolvi

mento duma agricUltura em funyao do mercado urbano em voltada

cidade, as condiQoes para 0 revigorarnento dos centros urbanos

intermediarios e da rede daqueles centros menores. 0 balanyo

dos recursos e do mercado de trabalho na regiao ~

tral, projetado para vinte anos, mostrava que antes de se ado

tarem medidas de transferencia de longa distancia para a popu

layao excedente, poderiam ser oferecidas cportunidades de trabalho an areas
de desenvolvimento agrIcola no interior da mesma regiao ou em

atividades urbanas, nos centros menoresou nas cidades inter-
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mediarias mais do que na capital, ja bastante hipertrofiada.Em

especial, projetavam-se alternativas "vizinhas" para os cha

mados workers-off-farm (trabalhadores fora de fazenda), mao

de-obra excedente das necessidades agricolas ja no estado

atual do sistema cultural, cuja disponibilidade pode ser vista

como a condi9ao para 0 inicio, a partir de baixo,de urn proces

so de urbaniza9ao primaria que a Etiopia jamais conheceu9

Infelizmente, a crise destes anos colocou arela9ao popu

la9ao recursos,em termos de sobrevivencia alimentar, antes

ainda do que de estruturas produtivas e oportunidades de ocu

pa9ao. 0 caminho mais viavel pareceu ser 0 dos grandes proje

tos de valoriza9ao dos vales "virgens", que era tambern 0 cami

nho mais caro, quer humana quer economicamente. Os aconteci

mentos sucessivos, que procurei analisar, confirmam que 0

problema principal para sair da rigidez do centralismo etiope

e 0 da abertura de circuitos que consintam a valoriza9ao das

potencialidades regionais existentes, onde efetivamente ha

tais condi90es, ou seja, pelo menos em boa parte do suI e no

d
~ 10oeste 0 pal.s

A realidade nao e evidentemente definida de forma tao ri

gida como gostariam as escolhas politicas do regime; do con

trario nao se exp1icaria como este palspUdesse sobreviver,

mesmo miseravelmente. A separa9ao institucional entre urn campo

destinado a pura e simples reprodu9ao, e uma cidade destina

da a uma especie de reprodu9ao dependente, na realidade se

resolve com uma circula9ao espontanea que usa de canais sub

terraneos e de circuitos informais. Assim como subsiste urn

vastissimo setor submerso urbano, assim tambem peisistem cir

cuitos informais de rela9ao com 0 campo, talvez fundados em

afinidades etnicas ou re1a90es familiares, em venda direta ao

longo das estradas, em contrabando. Muitas vezes e a proxi-

midade espacial entre urn pequeno centro urbano, uma colonia

agricola estatal, urna comunidade de camponeses de suficien-

te iniciativa, que acaba inaugurando urn circuito direto nos

dois sentidos. Onde 0 Estado fracassa, urn burro pode ter su

cesso.
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Notas

1. Pelo menos entre 1985 e 1987, quando na Fran~a ate os nou

veaux philosophes ergueram a voz para defender a organiza

~ao Medecins sans Frontieres (medicos sem fronteira), que

estava em conflito com 0 governo etiope. Era comodo a di

reita francesa, naquela ocasiao, criticar um governo afri

cano "estalinista". Passada a conjuntura politica, ja nao

falam mais da questao. Na Italia, jornais e revistas regis

traram tardiamente a polemica, que alias mais diretamente

diz respeito a a~ao da entidade italiana "coopera~ao para 0

desenvolvimento" e em particular do "Fundo de Ajuda Italia

na". Acerca da politica de reassentamento, ver nota 6.

2. Sobre 0 regime passado e fundamental a obra de John~S,

Ethiopia, anatomy of a traditional polity, Addis Abeba,

Oxford U.P., 1974, escrita exatamente as vesperas da . revo

lu~ao e ainda em circula~ao na Etiepia, nao obstante 0 au

tor (greco-americano) tenha depois desenvolvido uma critica

muito bern fundamentada ao atual regime, num livro de 1978,

escrito de cabe~a quente apes os dramaticos eventos do

"bienio vermelho", publicado obviamente na Inglaterra

(Ethiopia, anatomy of a revolution) .

3. Sobre a reforma agraria, e importante a contribui~ao de

Dessalegn RAHMATO, Agrarian refor-. in EtIliopia, Uppsala,

Scandinavian Institute for African Studies, 1984.

4. "en effet, el apparait de plus en plus que l'agriculture

entraine quasi ineluctablement un processus d'urbanisation.

Dans pratiquement tous les cas ou l'on est en presence d'une

agriculture, quelques millenaires plus tard apparait Ie

fait urbain" (Paul BAIRCOH, De Jericho a llexico. Villes

et economie dans l'histoire, Paris, Gallimard, 1985, p.130).

5. Central Statistical Office, Census supplement I, Addis ~,

1985. Os dados publicados neste primeiro fasciculo dizem

respeito ao total da popula~ao segundo 0 sexo e a media dos

nucleos familiares por wereda (?) e por cidade; consentem

assim que se avalie a distribuigao da popula~ao entre cida

de e campo por unidade administrativa.
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6. Explica¥oes baseadas tambem em pesquisas serias como a de

Jean GALLAIS, Secheresse - famine - etat: Ie cas de

l'Ethiopie, seguida, no mesmo nUmero da revista Berodote

(n9 39, dez. 1985, dedicado a "climats et geopolitique tl
) ,

do artigo de Michel FOUCHER (L'Ethipie a qui sert la

famine?) que encontra uma explica¥ao politica para tudo,

o que, alias, deixa alguma duvida. Mais problematicas sao

as contribui90es de Dessalegn RAHMATO, Some notes on

Settlement and Resettlement in Medekel awraja (Gojam

province), 9th International Conference on EthiopianStudies,

Moscou 1986, e de Giordano SIVINI, La carestia e il

programma di resettlement in Etiopia, policopiado, Centro

Universitario di Ricerca e Interventi. Universita della

Calabria, 1986: ambos os estudos relacionam-se com a pri

meira fase de realiza¥ao do projeto Tana-Beles do F.A.I.

(Fondo Aiuti Italiani). No que diz respeito aos anteceden

tes historicos das interven¥oes de reassentamento, vejam-

se: R.R.C. (Rilief and Rehabilitation Commission), The

cha1lenqe of drought. Ethiopia's decade of struqgle in

relief and rehabilitation, Adis Abeba, 1985, e os trabalhos

de Adr ian P. WOOD, Spontaneous agricultural resettlement

in Ethiopia, 1950-74, in: CLARKE, J.I. e KOSINSKI, L.A.

(eds.), Redistribution of population in Africa, Londres,

Heinemann, 1982, e Population redistribution and~~

schemes in Ethiopia, 1950-80, in: CLARKE, J.I. e KOSINSKI,

L.A. (eds.), Population and development project in Africa,

Cambridge, Cambridge U.P., 1985.

7. Urn balan¥o convincente esta no estudo de Domenico PATAS-

SINI, La politica di resettlement in Etiopia dal 1975 al

1985. Impatto locale e diserzione (Daest, Veneza, 1987),

baseado na elabora¥ao de dados originais, cuja conclusao e

a seguinte: "As razoes da falencia da politica de reassen

tamento na Etiopia parecem ser devidas a presen9a de iner

cias historicas no atual a~arelho administrativo e politi

co e a uma escassa percep¥ao das problematical> de 'conta

to'. Antes da revolu¥ao de 1974, os reassentamentos tinham

a finalidade de afirmar no pais a supremacia amhara e com

ela 0 seu modo de produ¥ao agricola. Hoje, a emergenciaThes
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acrescenta significados muitas vezes ambiguos e de facil

instrumentaliza9ao. 0 que ocorreu durante e depois da ca

restia de 1983-85 ja forneceu ampl0 material de discussao

a quem considera a Etiopia urn pais que deve ser excluido do

rol dos paises que respeitam constitucionalmente os direi

tos civis devido aos excessos do atual regime. Contudo, se

analisarmos a politica de reassentamento desde 0 fim do

'bienio vermelho' ate 0 inicio da recente carestia, podemos

facilmente observar que na origem de muitos erros ha uma

reforma agraria inacabada".

8. Na Italia, foi dada a respeito uma rapida informa9ao em Ur

banistica'infonBazioni, n9 91 (1987), com 0 dossie "II

Master Plan di Addis Abeba", organizado por Sandro BRUSQUI.

Quanto aos temas desta comunica9ao, vejam-se as contribui

yoes de Claudio GREPPI, II madell0 di sviluppo regionale,

e de Domenico PATASSINI, Gli scenari di piano.

9. 0 balan90 dos recursos e da ocupa9ao rural e urbana propos

to na epoca do Master Plan para toda a regiao central (10%

da area com 25% da populayao da Etiopia) mostrava que tam

bern as areas atingidas pela seca (ao norte) e as mais su

perpovoadas (ao SuI) teriam podido ainda conter, para os

vinte anos sucessivos, urn aumento populacional proximo~

Ie devido ao incremento natural (quase 3% ao ano), contan

to aue se interviesse na estrutura agraria, especialmente

nas areas proximas aos centros urbanos, e no sistema dos

centros urbanos intermediarios e primarios. A distribui9ao

da popula9ao no interior da regiao, em base as estrategias

propostas, pode ser sintetizada pelos seguintes valores

percentuais:

1986 1991 2006

Adis Abeba e "core areal! 14,16 14,65 14,64

Centros urbanos intermediarios 5,04 5,61 6,99

Centros urbanos primarios 2,09 3,78 7,28

Areas agricolas centrais 7,43 8,13 11,23

Outras areas agricolas 71,28 67,84 59,85

TOTAL 100,00 100,00 100,00
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(cf . F. GOSEN, C. GREPPI eO. PATASSINI, A syntetic Plaoninq

Region Model (SPREMO output), Adis Abeba, AAMPO, .1 98 5 ) .

10. Nesta dire~ao mover-se-a nos proximos anos aquele que e,
provavelmente, 0 mais interessante dos programas nascidos

no quadro da nova lei sobre a coopera~ao italiana (L. 42/

87): 0 projeto integrado de desenvolvimento agricola

(Integrated Development Project) das regioes Arsi-Bale,

cujo objetivo e constituir uma base eficaz de oferta - do

lade rural - e, ao mesmo tempo, contribuir para a reorien

ta~ao da procura - do lado urbano - a fim de valorizar os

circuitos locais e tendo como perspectiva 0 alargamento

do circuito economico nacional. Trata-se de urn dos pri

meiros programas em que a logica da emergencia e definiti

vamente superada.
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