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Amnistia Internacional 
Secretariado Internacional 
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Londres WC1X 8DJ 
Reino Unido 

RELATOS DA PR.A.TICA DE TORTURA 

NA REPUBLICA POPULAR DE MOCAMBIQUE 

A Amnistia Internacional preocupa-se corn a pratica de tortura e de outras 
formas de tratamentos ou penas crueis, desumanos ou degradantes em 
Mocambique. As preocupacoes da organizacao dizem, fundamentalmente, 
respeito a tortura de presos sob detancao das forcas de defesa e seguranca 
governamentais. Contudo, a Amnistia Internacional preocupa-se, tambem, 
corn o facto de se afirmar que presos detidos por grupos armados de 
oposicao tern sido torturados e mutilados. 

Desde que a Republica Popular de Mocambique se tornou independente 
em 1975, o governo, em varias ocasioes, tomou medidas para impedir a 
pratica de tortura. Em Novembro de 1981 o Chefe do Estado, Presidente 
Samora Machel, declarou publicamente que a tortura, os espancamentos e 
as punicoes corporais eram pr0ibidos e que OS funcionarios responsaveis 
pela pratica de tortura seriam castigados. Apesar desta garantia, 
desde o principio de 1982 a Amnistia Internacional tern continuado a 
receber relatos de que presos detidos pelas forcas de defesa e seguranca 
de Mocambique tern sido torturados ou sujeitos a graves maus tratos e 
durante 1983 e 1984 a organizacao recolheu informacoes pormenorizadas 
de diversas fontes, incluindo antigos presos, sobre a pratica de tortura 
e de outras formas de tratamento crueis, desumanas e degradantes. 

Desde 1981 sabe-se que membros das forcas de seguranca foram punidos 
em diversas ocasioes por alegadamente maltratarem presos. Todavia, a 
Amnistia Internacional preocupa-se corn o facto de ainda nao terem sido 
tomadas medidas adequadas para abolir a pratica de tortura e, especial
mente, de que as praticas vigentes relativas a detencao nao incluem 
medidas de salvaguarda adequadas para impedir que os detidos sejam 
sujeitos a tortura. 

2. A PRATICA DE TORTURA ANTES DE ABRIL DE 1974

Antes de Mocambique se ter tornado independente de Portugal em Junho de 
1975, casos de tortura e de execucoes extrajudiciais que alf tiveram 
lugar foram amplamente publicitados durante o conflito armado que 
comecou em 1964 entre as forcas de seguranca portuguesas e a  Frente de 
Libertacao de Mocambique (FRELIMO). Este conflito terminou em 1974, 
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pouco depois da queda, em Abril de 1974, do governo portugues chefiado 
pelo Dr. Marcelo Caetano. Em Setembro de 1974 a FRELIMO fez parte de 
um Governo de Transicao formado para dar independencia a Mocambique. 

Durante o fim dos anos 60 e principio dos anos 70, a Amnistia 
Internacional e outras organizacoes internacionais, tanto inter 
governamentais coma nao governamentais, divulgaram a pratica de 
tortura e de outras graves violacoes de direitos humanos em Mocambique. 
A Amnistia Internacional apelou repetidamente para que o governo 
portugues actuasse no sentido de impedir a pratica de tortura. A 
organizacao tambem participou em investigacoes sabre a morte na prisao, 
em Dezembro de 1972, de um determinado preso de consciencia, o Pastor 
Zedequias Manganhela, Presidente do Conselho do Sinodo da Igreja 
Presbiteriana em Mocambique. Estas investigacoes levaram a Amnistia 
Internacional a concluir que muitos dos outros 36 membros da Igreja 
Presbiteriana presos corn o Pastor Manganhela em Junho de 1972 tinham 
sido sujeitos a tortura durante os seus interrogatorios, quando 
funcionarios dos servicos de seguranca portugueses tentaram faze-los 
"confessar" que o Pastor Manganhela tinha canalizado dinheiro para a 
FRELIMO. Em Maio de 1973 a Amnistia Internacional declarou publicamente 
que estava a receber informacoes de que "a pratica de tortura e con
dicoes aterradoras predominam em Machava e noutras cadeias ••• ". 

0 centro de detencao de Machava, OU O quartel, comae chamado em 
Mocambique, esta situado no extrema de Maputo, capital do pais. Antes 
de Abril de 1974 era utilizado coma local de detencao de suspeitos 
opositores do governo portugues; desde 1975 tern continuado a ser 
utilizado para a detencao de presos politicos. 

Depois da queda do govemo Caetano, advogados em Mocambique 
recolheram depoimentos de grande numero de antigos presos politicos 
sabre a pratica de tortura. Mais de 70 destes depoimentos foram 
subsequentemente publicados

i
, fornecendo provas que a tortura tinha 

sido quer frequente, quer sistematica durante o periodo entre a 
fundacao de FRELIMO em 1962 e a  queda do governo Caetano em Abril 
de 1974. 

3. RELATOS DE MAUS TRATOS EM CAMPOS DE "REEDUCA(JAO"

Quando a FRELIMO ascendeu ao poder, num Govemo de Transicao em 
Setembro de 1974, era ja responsavel pela prisao de um certo numero 
de individuos em campos no Norte de Mocambique e no Sul da Tanzania. 
Durante 1975 fundaram-se um numero consideravel de campos de 
"reeducacao11 em todo o Mocambique e tanto suspeitos opositores de 
FRELIMO coma outros presos eram mandados para esses campos por 
periodos indefinidos de detencao sem culpa formada ou julgamento. 

Entre 1975 e 1978 internados em campos de "reeducacao" relataram 
que a tortura, os espancamentos e as punicoes corporais eram 
praticados em grande escala, especialmente contra suspeitos 

i Tortura na colonia de Mocambique 1963-1974, Depoimentos de presos 
politicos. Afrontamento, Porto (Portugal), 1977 
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opositores da FRELIMO. Afirmou-se tambem que se praticava tortura e 
outras formas de maus tratos em prisoes e centros de detencao em 
Maputo e noutras cidades. Durante este periodo nao existiam 
praticamente nenhumas medidas de salvaguarda para proteger os detidos 
contra a tortura ou contra outros abusos, devido especialmente ao 
facto de muitos tribunais e outros orgaos judiciais terem praticamente 
cessado de funcionar em 1975 corn a partida de Mocambique de milhares 
de cidadaos portugueses que al:[ tinham residido. 

Nova legislacao publicada depois de Setembro de 1974 tambem eliminou 
algumas das medidas de salvaguarda que existiam, pelo menos em teoria, 
na lei. Em Novembro de 1974, o Governo de Transicao suspendeu o direito 
dos presos politicos a habeas corpus durante o periodo pre-independencia, 
proibindo-os de invocar o seu direito a habeas corpus nos termos do 
artigo 315 do Codigo de Processo Penal. Assim o governo legalizou 
efectivamente a detencao a longo prazo sem culpa formada ou julgamento 
de suspeitos opositores do governo, que eram classificados como 
"suspeitos de pratica de crimes contra a descolonizacao". Quando foi 
estabelecido um servico nacional de seguranca, o chamado Servico Nacional 
de Seguranca Popular (SNASP), pouco depois da independencia, em Outubro 
de 1975, foram-lhe conferidos poderes para deter suspeitos indefinida
mente sem culpa formada ou julgamento pois, nos termos da lei que 
estabelecia o servico, os presos detidos pelo SNASP estavam proibidos 
de invocar o seu direito a habeas corpus. Na pratica o SNASP tinha 
poderes para deter suspeitos incomunicaveis por periodos de tempo 
indefinidos, sem participar aos tribunais e era durante tais periodos 
de detencao incomunicavel que OS presos eram, segundo foi relatado, 
torturados. 

Entre 1975 e 1978, milhares de pessoas foram mandadas para campos 
de "reeducacao" em todo o pais. As condicoes eram geralmente duras 
pois os campos eram construidos pelos proprios internados em areas 
rurais isoladas onde existiam poucas infra estruturas. Para alem das 
mas condicoes, muitos antigos internados tambem alegavam ter sido 
sujeitos a maus tratos deliberados. Parece que cabia em grande parte 
as autoridades que administravam cada campo a responsibilidade para 
decidir como os· internados deviam ser tratados e quais as punicoes 
que deviam ser infligidas. Contudo, em campos tao distantes como 
Ruarua na provincia de Cabo Delgado, no Norte, e Sacuza, na regiao da 
Gorongoza, provincia de Sofala, afirmou-se que duas formas de maus 
tratos eram as mais comuns. Estas permaneceram as duas formas 
principais de tortura e punicao corporal praticadas nos anos 80. Eram 
elas: 

i) chicotadas ou flagelacao infligidas, corn uma chibata grossa
chamada chamboco, nas nadegas ou nas costas nuas da vitima,
estendida por terra e segura por tres ou quatro guardas.

ii) uma forma de tortura chamada "cordas"; consistia em atar
apertadamente, corn corda molhada, os bracos da vitima atras
das costas e depois deixa-la assim par muitas horas ou mesmo
um dia. Durante este per{odo a corda secava e contraia,
penetrando na carne. Os musculos da vitima inchavam e os
bracos ficavam paralizados. Por vezes infligia-se mais dor
pondo as cordas de molho em agua salgada antes de as utilizar,
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ou expondo a vitima ao sol para as cordas secarem e contrairem 
mais rapidamente. 

Os presos que eram chicoteados tinham, por vezes, depois dificuldade 
em andar e frequentemente nao se podiam sentar durante uma semana ou 
mais. Aqueles a que tinham sido aplicadas "cordas" frequentemente nao 
podiam usar os bracos durante semanas ou meses e como resultado de 
falta de assistencia medica, por vezes as suas feridas infectavam OU

ficavam infestadas de parasitas. 

Afirmou-se que em muitos campos de "reeducacao" se infligiam 
espancamentos violentos corn varias especies de instrumentos contun
dentes. Afirmou-se que, em campos especificos, se praticavam outras 
formas de maus tratos: no campo de Sacuza, por exemplo, alguns detidos 
eram sujeitos a uma forma de puni9ao conhecida por "xiconhoca". 
"Xiconhoca" era uma personagem que representava um paria social muito 
utilizada pelos servicos de informacao do governo durante os primeiros 
anos da independencia. Esta punicao era normalmente imposta depois 
de um detido ter sido chicoteado OU sujeito a punicao das "cordas" e 
pretendia isolar a vitima dos outros presos. 0 detido era isolado 
dos outros internados por um perfodo que variava entre duas a oito 
semanas, corn excepcao dos periodos de trabalho, em que ele ou ela 
era acompanhado por um guarda corn instruccoes para lhe bater se ele ou 
ela falasse corn outro detido ou cometesse qualquer outra falta. 

Afirmou-se que os maus tratos eram especialmente habituais num 
certo numero de campos de "reeducacao" tais como num chamado 
"Mocambique D" e noutro conhecido por "Likeni", um sub campo situado 
a poucos kilometros do campo de Ruarua na provfncia de Caho Delgado. 
Afirmou-se que um certo numero de detidos morreu em consequencia de 
espancamentos violentos e alegou-se tambem que outros foram enterrados 
vivos. A Amnistia Internacional foi informada dos nomes de alguns 
daqueles que se alegou terem morrido em campos de "reeducacao" em 
1976 e 1977. 

A despeito da ausencia de medidas de salvaguarda os piores ex
cessos que se relataram em campos de "reeducacao" parece terem cessado 
cerca de 1978, quando o governo cornecou a exercer um controle mais 
directo sobre os campos. Durante 1978 e 1979 afirma-se que as con
dicoes em muitos campos melhoraram e em Outubro de 1978 o governo 
lancou-se num programa de libertacoes de detidos a longo prazo. Em 
principios dos anos 80 fecharam-se muitos campos embora nalguns casos 
os. internados fossem obrigados a perr.1anecer na mesma area ou a trans
formar o proprio campo num centro populacional ordinario. No princf
pio de 1985 supunha-se que um certo nurnero de presos politicos a longo 
prazo, cujos casos eram do conhecirnento da Amnistia Internacional, 
estavam detidos em campos de "reeducacao" no norte do pafs, mas 
afirmou-se que a maior parte dos presos politicos detidos nos ultimos 
anos, cujos nomes eram do conhecimento da Amnistia Internacional, 
estavam detidos em centros de detencao do SNASP ou num campo de de
tencao na ilha de Xefina, perto de Maputo. 
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Em 1978 Mocambique deu in{cio a um programa de reformas judiciais que 
incluiu a formacao em 1979 e 1980 de Tribunais Populares a nivel local, 
distrital e provincial e que levou, em Novembro de 1981, o Presidente 
Machel a declarar que mais nenhuns presos seriam mandados sumariamente 
para campos de "reeducacao" OU para a prisao sem primeiro serem julgados 
e condenados pelos tribunais. 

Nos anos imediatamente seguintes a independencia foram dados poderes 
de prisao e detencao a um certo numero de diferentes unidades das forcas 
de seguranca. Poucas alteracoes se introduziram desde 1980. A Pol{cia 
Popular de Mocambique (PPM), estabelecida em Maio de 1979, e responsavel 
pelo policiamento ordinario e tem poderes para deter suspeitos por um 
periodo maxima de 48 horas. Depois deste per{odo de tempo a PPM e 
suposta entregar OS suspeitos para investigacoes adicionais a Policia 
de Investigacao Criminal (PIG) que tem poderes para deter suspeitos 
sem culpa formada por per{odos que variam entre 16 a 84 dias consoante 
a gravidade do crime de que se suspeita; depois disto os suspeitos 
criminosos sao supostos ser incriminados formalmente ou libertados. 
Durante estes periodos nao e necessario que OS suspeitos estejam em 
situacao de prisao preventiva por ordem de um tribunal, nem OS seus 
casos sao revistos por um membro da Procuradoria. 

A PIG tem um certo numero de divisoes especiais, tais como a Brigada 
Tecnica de Investigacao (BTI), que investigam crimes graves, incluindo 
crimes relacionados corn alegada "sabotagem economica". Parece que nos 
termos da lei nao ha restriccoes quanto ao per{odo de tempo pelo qual 
presos suspeitos de "sabotagem economica" podem ficar detidos pela PIG 
sem culpa formada. A PIG tem, portanto, como o SNASP, poderes para 
deter suspeitos por periodos de tempo indefinidos sem que os seus casos 
sejam revistos por um tribunal ou por qualquer outra autoridade judicial. 

Os crimes relativos a seguranca do Estado sao da responsabilidade 
do SNASP, que pode deter suspeitos indefinidamente sem culpa formada. 
0 SNASP tem delegacoes e centros de detencao em todas as capitais das 
provincias, utilizando, frequentemente, as-instalacoes fundadas e 
usadas antes de 1974 pelos servicos de seguranca portugueses denominados 
PIDE e DGS. 

Adicionalmente a estas tres pol{cias que, em conjunto, formam as 
forcas de seguranca do pais, Mocambique tem tambem uma mil{cia e grupos 
de vigilancia responsaveis pela manutencao da seguranca tanto nas areas 
rurais coma nas areas urbanas. Contudo, devido ao agravamento do 
conflito interno corn grupos armadas de oposicao no fim dos anos 70, 
especialmente corn aqueles reunidos na Resistencia Nacional Mocambicana 
(RNM OU RENAMO), 0 exercito e outros ramos das forcas de defesa tambem 
comecaram a capturar guerrilheiros da oposicao ou a prender pessoas 
suspeitas de darem assistencia a girupos armadas de oposicao. Nos termos 
da lei, o exercito, desde a independencia, nao tem tido poderes para 
deter suspeitos e e suposto entregar sem demora aqueles que capturou ou 
prendeu ao SNASP: Na pratica, porem, as unidades militares tem, por 
vezes, detido presos por longos per{odos a margem da lei e alega-se 
terem sido por vezes responsaveis por infligir maus tratos a esses 
presos. 
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Depois de 1978 quando se afinnou que as condi�oes nos campos de 
"reeduca�ao" estavam a melhorar, alega-se que tanto o SNASP como a PIC 
continuaram a praticar tortura, normalmente em esfor�o aparente para 
obter informa�oes, mas, por vezes, em tentativa mais geral para 
intimidar ou amedrontar os presos. Nessa mesma altura a Amnistia 
Internacional foi tambem informada de casos de maus tratos que parecem 
ter sido da responsabilidade de membros da PPM e da milfcia. 

Entre 1978 e 1981, a Amnistia I'il.ternacional foi informada de um 
certo numero de alega�oes de tortura em rela�ao a indivfduos determina
dos mas nao e possfvel a organizacao avaliar ate que ponto a tortura 
estava a ser praticada numa base sistematica. Todavia, alguns dos 
casos relatados sugeriam que as vftimas de tortura eram por vezes 
suspeitas de terem cometido crimes relativamente menores. Na provfncia 
de Manica, por exemplo, depois de uma greve numa serracao, um dos 
suspeitos chefes da greve foi alegadamente torturado em Maio de 1980. 
Afirma-se que foi sujeito a forma de tortura conhecida por "cordas" 
enquanto detido pelo SNASP em Chimoio e que permaneceu amarrado aperta
damente durante 20 minutos enquanto foi interrogado. Soo desamarraram 
depois de ter sido levado para a sua cela. Permaneceu alf tres dias 
antes de lhe ter sido dado qualquer tratamento medico e nao pode usar 
o braco direito durante varios meses. Aparentemente apresentou queixa
as autoridades provinciais sobre OS seus alegados maus tratos mas .nao
recebeu qualquer resposta.

Em Maputo tanto os detidos cujos casos estao a ser investigados pelo 
SNASP como aqueles sob a jurisdi�ao da PIC estao normalmente presos no 
centro de deten�ao de Machava. Durante 1979 e~1980 OS presos de Machava 
eram, ao que se afirmou, sujeitos a varias fonnas de maus tratos, quer 
no centro de detencao de Machava, quer nas sedes do SNASP ou da PIC no 
centro de Maputo, onde eram levados para interrogatorios. Alem de 
espancamentos e uso de "cordas", foram relatados os seguintes exemplos 
de tortura em Machava. 

i) Foi dado a um preso, que ja tinha estado detido incomunicavel
durante seis meses pelo SNASP, um regime alimentar especial
durante cerca de um mes; era-lhe dada alimenta�ao extrema
mente salgada e de ma qualidade e apenas agua salgada para
beber.

ii) Um preso foi forcado a gatinhar apoiado nos joelhos e nos
cotovelos num pavimento coberto de gravilha e areia ate os
cotovelos e os joelhos sangrarem.

iii) Um internado foi tirado da sua cela no meio da noite e metido
num buraco no chao; depois enterraram-no ate o pescoco.
Afinna-se que o mesmo indivfduo foi obrigado a presenciar
outro preso a ser enterrado viva.

Em fins de 1981 as condi�oes de deten�ao parecia terem melhorado 
nos campos de "reeducacao" mas ainda se relatava que a tortura e outras 
formas de tratamento crueis, desumanas e degradantes eram praticadas 
corn frequencia por todos os ramos das forcas de seguran�a implicados 
no interrogatorio de suspeitos. 
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Em Novembro de 1981 o Governo lancou-se na sua mais importante
tentativa para par termo a pratica de tortura e para impedir outros 
abusos que vinham a ser cometidos pelas forcas de defesa e seguranca. 
Em 5 de Novembro de 1981 o Presidente Machel lancou a "Ofensiva pela 
Legalidade" corn um importante discurso politico em Maputo. Durante 
este discurso admitiu que se tinha praticado tortura e declarou que 
o governo estava decidido a por-lhe termo. Afirmou que a tortura
tinha sido praticada quer como uma punicao que para extroquir con
fissoes e subornos. Concluiu declarando que a tortura, os espanca
mentos e as puni�Oes corporais eram absolutamente proibidos em
Mocambique e que aqueles considerados responsaveis por tais actos
seriam punidos,

Mesmo antes do infcio desta campanha, guardas prisionais e mem
bros das forcas de seguranca tinham sido demitidos dos seus cargos e, 
nalguns casos condenados a penas de prisao por terem agredido ou mal
tratado presos a sua guarda. Seguiram-se mais demissoes e em 
Novembro de 1982 o Ministro do Interior, Mariano Matsinhe, declarou 
que 150 membros das forcas de seguranca tinham perdido os seus lugares 
desde o infcio da "Ofensiva pela Legalidade" devido a alegados abusos. 
Foi relatado que as demissoes e os julgamentos de membros das forcas 
de seguranca continuaram em 1983 e em 1984, por vezes em consequencia 
de alegacoes de maus tratos, mas mais frequentemente em consequencia 
de acusacoes de corrupcao, extorcao e suborno. 

Em Novembro de 1981 o Presidente Machel tambem frisou que os presos 
so podiam ser detidos sem culpa formada nos casos permitidos por lei. 
Foram dados poderes a um departamento especial do Governo, a Inspeccao 
de Estado, para investigar casos e queixas de presos e tal departamento 
levou a cabo uma serie de visitas a prisoes e a  campos de "reeducacao", 
de onde muitos presos a longo prazo foram libertados. Foram, tambem, 
formados em cada ministerio e em cada provincia Gabinetes de Controlo 
e Disciplina especiais para investigar queixas de abusos, embora estes 
abusos dissessem respeito mais a prevaricacoes administrativas do que 
a casos de presos. Todavia, nao foram pastas quaisquer restriccoes 
aos poderes do SNASP para deter suspeitos por tempo indefinido sem 
culpa formada nem foram introduzidas medidas de salvaguarda processuais 
para limitar o perfodo de tempo durante o qual os presos podiam estar 
detidos incomunicaveis ou para assegurar que todos os casos dos detidos 
fossem revistos pela Inspeccao de Estado OU por qualquer outro orgao 
independente. 

Embora seja obvio que durante os 12 meses que se seguiram ao lanca
mento da "Ofensiva pela Legalidade" as forcas de seguranca tivessem 
recebido ordens para nao praticarem tortura e que um certo numero de 
funcionarios foram presos por maltratar os detidos, em fins de 1982 e 
principios de 1983 o Governo estava a enfrentar uma crise polftica que 
levou a introducao de medidas severas contra OS seus opositores. A 
crise era causada pelas actividades tanto de mercado negro como de 
grupos de guerrilha que apoiavam a RNM. Em Janeiro de 1983 alegados 
guerrilheiros da RNM foram em varias ocasioes executados extrajudicial
mente e em Marco de 1983 o governo promulgou nova legislacao para 
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introduzir a pena de chicotada publica como punicao judicial adicional 
a penas de prisao e que visava uma vasta gama de crimes. 

As primeiras execucoes de penas de chicotada publica tiveram 
lugar em Abril de 1983 e centenas de outras foram levadas a cabo sub
sequentemente em todo o pafs. Inicialmente as condenacoes a pena de 
chicotada eram impostas a presos condenados quer por crimes polfticos 
ou por graves crimes "economicos", tais como contrabando e mercado 
negro. Porem, afirmou-se que pouco depois os tribunais locais apli
cavam sentencas a pena de chicotada a individuos considerados culpados 
de "indisciplina" ou "falta de respeito" e a  Amnistia Internacional 
tambem notou um aumento no numero de imposicoes de penas de chicotada 
que se noticiaram a presos nao julgados. Patece que alguns funciona
rios prisionais interpretaram a nova lei como uma autorizacao para 
aplicar a pena de chicotada onde e quando quisessem. 

Em Abril de 1984, um ano apos o infcio da pena de chicotada 
publica o Governo relancou a "Ofensiva pela Legalidade". Mais uma 
vez funcionarios superiores criticaram publicamente a frequencia dos 
abusos cometidos pelas forcas de defesa e seguranca. Contudo, a 
finalidade principal da campanha parece ter sido por fim a detencao 
arbitraria OU ilegal prolongada de presos por membros do exercito-ou 
por ramos das forcas de seguranca apenas corn poderes para deter sus
peitos por curtos perfodos de tempo. Nesta ocasiao a pratica de 
tortura e OS maus tratos a presos nao foram alvo de grande atencao 
e parece nao terem side tomadas quaisquer medidas especificas 
destinadas a impedir maus tratos. 

Todavia, em fins de 1984, juristas e funcionarios do Ministerio 
da Justica, reunidos para discutir o funcionamento dos tribunais, a 
procuradoria e outros aspectos do sistema legal, criticaram os abusos 
cometidos relativamente a lei respeitante a pena de chicotada, 
especialmente os casos em que os presos tinham sido chicoteados sem 
primeiro terem sido levados a julgamento. Em Fevereiro de 1985 
afirmou-se que a polfcia estava a fazer investigacoes sobre membros 
da milfcia no bairro de Hulene, em Maputo, que se alegava terem 
chicoteado um preso acusado de ter insultado um chefe local af resi
dente, mas que nao tinha sido incriminado ou levado a tribunal. 

Afirmou-se que, tambem em Fevereiro de 1985,seis membros da 
milfcia e um polfcia foram presos no bairro de Chamanculo em Maputo 
depois de terem sido acusados de espancarem e ameacarem suspeitos, 
detidos no posto da milicia do bairro. 

6. CASOS RECENTES DE TORTURA OU TRATAMENTO CRUEL, DESUMANO E

DEGRADANTE

Durante os ultimos dois anos a Amnistia Internacional recebeu informa
coes que indicam que um numero consideravel de detidos nao julgados tern 
sido sujeito a tortura, espancamentos violentos e outras formas de 
tratamento ou penas crueis, desumanos e degradantes. Estas informacoes 
provieram na sua maior parte de antigos presos que foram eles proprios 
sujeitos a maus tratos ou viram marcas de maus tratos noutros presos . 
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As vitimas de tais abusos incluiam quer suspeitos guerrilheiros da RNM, 
quer OS seus partidarios e tambem outros suspeitos de terem cometido 
tanto crimes politicos como de direito comum. 

A Amnistia Internacional nao pode calcular quantos dos presos por 
motivos politicos foram sujeitos a tortura ou a outras formas de trata
mento crueis, desumanos ou degradantes. Nern tern sido possivel a orga
nizacao determinar quantos presos politicos no geral estao detidos em 
Mocambique. De acordo corn fontes governamentais, em meados de 1984, 
estavam presos mais de 4.000 suspeitos guerrilheiros ou partidarios da 
RNM e depois dessa data foram feitas mais capturas ou prisoes. 0 
numero total de presos detidos por motivos politicos em princfpios de 
1985 deve, portanto, ter sido entre 4.000 e 5.000. 

Na maioria dos casos referidos a Amnistia Internacional as vftimas 
de tortura estavam presas a guarda quer da PIC, do SNASP ou das forcas 
armadas ao tempo dos seus alegados maus tratos. Contudo, espancamentos 
e outras formas de intirnidacao fisica tambern se afirrna terem sido usadas 
corn frequencia em esquadras locais da policia, conhecidas por comandos, 
onde a policia e a  rnilicia interrogarn suspeitos criminosos em areas 
urbanas. 

Afirma-se que os detidos forarn sujeitos a rnaus tratos em varias 
circunstancias diferentes. Estas podem sumariar-se corno se segue: 

i) foi reportado que os suspeitos guerrilheiros ou sirnpatizantes
da RNM tern sido torturados e agredidos depois de serem presos
por unidades rnilitares envolvidas em operacoes contra grupos
armados de oposicao; inforrna-se em especial que os presos
sao sujeitos a espancarnentos publicos em frente dos aldeoes;

ii) foi reportado que suspeitos opositores do governo e crirninosos
tern sido sujeitos a tortura enquanto em detencao incomunicavel,
nurn esforco aparente para obter inforrnacoes OU "confisoes";

iii) os presos a longo prazo tern sido sujeitos a espancarnentos
violentos e chicotadas como forrna de punicao por faltas
disciplinares alegadarnente cometidas enquanto sob detencao.

6.1 Maus tratos praticados sob detencao rnilitar 

A Amnistia Internacional tern recebido urn certo nurnero de informacoes 
gerais em relacao a tortura e a  outros abusos cornetidos pelas forcas 
armadas de Mocarnbique, as Forcas Populares de Libertacao de Mocambique 
(FPLM)� Na rnaioria dos casos nao tern sido possivel a organizacao 
confirmar as informacoes relativas a tortura de presos por soldados, 
dada a ausencia de inforrnacoes corroborativas de fontes independentes. 
Porem, a Arnnistia Internacional tern sido informada em porrnenor sabre 
urn certo numero de incidentes nos quais os captivos detidos pelas 
forcas armadas tern sido brutalmente tratados. Em fins de 1982, par 
exemplo, inforrnou-se que quatro detidos foram agredidos e espancados 
quando levados a um comicio de trabalhadores nurna serracao na provincia 
de Manica: forarn acusados por urn oficial superior das forcas armadas 
de serern partidarios da RNM. Aparentemente aquele oficial disse que 
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eram como cobras e "como cobras deviam ser tratados". Os quatro foram, 
um de cada vez, levados ao comicio onde depois de terem sido apedre
jados foram agredidos por soldados ate perderem os sentidos. Quando o 
primeiro preso voltou a ser apresentado no comicio afirma-se que os 
seus bracos estavam de tal modo atados apertadamente atras das costas 
que desmaiou devido a tensao. 

A Amnistia Internacional tern recebido relatos semelhantes de 
outras areas rurais onde tropas do Governo mocambicano estao em luta 
contra guerrilheiros da RNM. A organizacao tern tambem recebido informa
coes sobre comicios realizados em Maputo e noutras cidades durante os 
quais alegados guerrilheiros da RNM tern sido exibidos em publico e 
sujeitos a pancadas, hem como a insultos e ameacas por parte de membros 
da assistencia. Nalguns comicios as vitimas tern parecido estar drogadas 
e depois de dois destes comicios em Janeiro de 1983, em Macia e Magude 
(ambas na provincia de Maputo) os presos em questao foram sumariamente 
executados. 

So tern sido possivel a Amnistia Internacional recolher relativamente 
poucos pormenores sobre o modo como os suspeitos membros de grupos arma
das de oposicao sao tratados enquanto em detencao incomunicavel a guarda 
das forcas armadas. Contudo, testemunhas oculates em varios centros de 
detencao tern relatado ter visto detidos suspeitos de apoiar a RNM chegar 
a esses centros de detencao ja corn cicatrizes OU outras marcas aparente
mente consequencia de espancamentos ou da forma de mau trato conhecida 
por "cordas". Diz-se que um desses detidos, que chegou ao centro de 
detencao de Machava em 1984, tinha feridas abertas resultantes de "cordas" 
que se diz terem sido infectadas por vermes. 

6.2 Tortura durante interrogatorios 

A informacao recebida pela Amnistia Internacional sobre a pratica de 
tortura durante o periodo em que os suspeitos estao a ser interrogados 
diz respeito principalmente a centros de detencao e interrogatorio nas 
duas principais cidades do pafs, Maputo e Beira. Esta informacao 
mostra claramente que nos ultimos anos relativamente poucos detidos 
de origem portuguesa OU asiatica tern sido sujeitos a maus tratos severos, 
mas que a tortura continua a ser praticada contra negros mocambicanos 
suspeitos de ter comitido crimes politicos ou economicos graves, 
Embora alguns guardas prisionais e funcionarios responsaveis por 
interrogatorios pratiquem tortura, tern sido reportado que, contudo, 
outro pessoal relacionado corn a supervisao dos presos tern, por vezes, 
protestado contra a sua pratica. Em principios de 1984, por exemplo, 
afirma-se que depois de um detido no Pavilhao 9 no centro de detencao 
de Machava ter sido sujeito a "cordas" durante cerca de duas horas e 
de ter em seguida perdido os sentidos, o pessoal medico protestou e 
pediu um inquerito antes de anuir em tratar a ·vftima. 

Os espancamentos violentos eram a forma mais comum de maus tratos 
divulgada em centros de detencao e interrogatorio em 1983 e 1984. A 
Amnistia Internacional foi informada de um numero consideravel de casos. 
Os espancamentos tern sido infligidos corn uma grande variedade de 
instrumentos. Afirma-se, por exemplo, que um preso foi espancado, no 
centro de detencao de Machava, corn um instrumento feito de um bocado 
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de mangueira corn madeira dentro; as suas costas ficaram laceradas em 
consequencia do espancamento. Em varios casos afirma-se que os presos 
tern sido espancados corn baionetas e tern ficado gravemente cortados. 
Afirma-se que outras vitimas foram espancadas ate perderem os sentidos 
e diz-se que alguns sofreram lesoes internas em consequencia de 
espancamentos, 

Alem de espancamentos e aplicacao de "cordas", OS quais se afirma 
terem sido ambos praticados corn frequencia, a Amnistia Internacional 
foi informada durante os ultimos dais anos e meio das seguintes formas 
de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante praticadas em 
detidos sob interrogatorio: 

i) detidos tern sido obrigados a estar ajoelhados sabre pedras
enquanto estao a ser interrogados;

ii) presos detidos pelo SNASP na Beira tiveram a cabeca mergulhada
em tanques cheios de agua ate se sentirem afogar;

iii) um preso detido na Beira foi deliberadamente queimado corn um
cigarro atras da orelha;

iv) afirma-se que detidos foram obrigados a ficar em pe,flectidos,
corn a cabeca contra uma parede durante periodos de varias horas
ou ma1.s;

v) afirma-se ter sido colocado um lapis entre os dedos de um detido
que depois foram apertados por um guarda;

vi) afirma-se que presos detidos no centro de detencao da Beira,
anteriormente utilizado pelos servicos de seguranca portugueses,
foram algemados e pendurados pelas algemas a um cano no patio
e que, em consequencia do peso que suportavam, as algemas pene
traram nas suas maos e pulsos,

vii) afirma-se que detidos num posto local da milicia em Maputo
foram espancados e chicoteados e depois amarrados e espezinhados.

Adicionalmente a estas formas de maus tratos fisicos, afirma-se que 
alguns detidos foram tambem alvo de ameacas de natureza varia, especial
mente ameacas de morte. 

Tambem se afirma que OS detidos eram sujeitos a condicoes especial
mente duras de detencao como forma de tortura. No centro de detencao de 
Machava alega-se que por vezes se <lava aos detidos alimentacao e agua 
extremamente salgadas durante periodos de varias semanas ou mais. Afirma
se que na Beira presos detidos no centro de detencao utilizado ate 1974 
pelos servicos de seguranca portugueses eram postos numa cela especial 
chamada "estufa", que aquecia muito e onde se alega que no passado os 
internados morreram de calor. Em contraste, afirma-se que no centro de 
detencao da Beira agora utilizado pelo SNASP os detidos eram postos numa 
cela cujo chao estava coberto de agua, tornando impossivel deitarem-se 
a nao ser na agua. 
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Em todos os casos relatados a Amnistia Internacional os detidos 
sujeitos a tortura na fase de interrogatorio da sua detencao eram 
mantidos incomunicaveis durante esse periodo. Parece realmente con
stituir pratica normal de todos os ramos das forcas de seguranca man
terem os detidos incomunicaveis enquanto os seus casos estao a ser 
investigados. Em muitos casos, OS suspeitos sao mantidos incomunica
veis par varios meses e em certos casos por um ano ou mais. Num certo 
numero de casos afirma-se que os detidos estavam em centros de 
interrogatorio secretos ao tempo em que foram alegadamente sujeitos 
a maus tratos. A Amnistia Internacional considera que a detencao 
incomunicavel prolongada e a  detencao secreta criam condicoes nas quais 
os detidos podem ser sujeitos a tortura sem que os seus familiares ou 
amigos o saibam. 

Enquanto incomunicaveis os detidos nao recebem visitas ou cartas 
dos seus familiares e tambem nao tern acesso a qualquer forma de assis
tencia juridica. Normalmente nao lhes e possivel obter qualquer infor
macao sobre a legalidade da sua detencao OU sobre ;:as possibilidades de 
contestar as razoes da sua detencao, Podem ser pastas numa cela indi
vidual ou corn outros detidos nao julgados, Em grandes centros de 
detencao, coma Machava �m Maputo, existem normalmente enfermeiros 
qualificados para subministrar tratamento medico; contudo, afirma-se 
que, par vezes, os guardas da prisao se recusam a autorizar o acesso 
dos detidos a esse tratamento. 

6.3 Outras alegacoes de maus tratos 

A Amnistia Internacional tern recebido relatos de espancamentos, chicotadas 
e outras formas de maus tratos que parecem ter sido infligidos a detidos 
nao julgados par guardas e funcionarios prisionais mais como forma de 
punicao do que coma tentativa para obter informacoes. 

Estes relatos dizem respeito tanto a prisoes ordinarias coma a 
centros de detencao para presos politicos. Par exemplo junta ao quartel 
em Machava onde estao detidos presos politicos existe tambem uma prisao 
civil separada em Machava, onde se afirma que os guardas usam chicotes 
curt@s para chicotear as palmas das maos dos presos coma punicao de 
faltas disciplinares menores. Esta forma de punicao e semelhante a
palmatoria usada pelos portugueses antes de 1974 para bater nas palmas 
das maos dos presos. 

No centro de detencao de Machava para presos politicos, afirma-se 
que os internados foram sujeitos a espancamentos e a  outras formas de 
maus tratos pelos guardas da prisao. Em Outubro de 1983, par exemplo, 
afirma-se que um preso negro sul africano suspeito de ter roubado 
comida foi confinado a uma cela e sujeito a frequentes espancamentos 
de tantas em tantas horas durante cerca de uma semana. Foi mantido 
na mesma cela par mais dais meses sem sair para fazer exerc{cio, 
trabalhar OU usar as instalacoes sanitarias. Em consequencia deste 
tratamento afirma-se que conttaiu uma doenca mental e que comecou a 
comer OS seus proprios excrementos. Contudo nao fui transferido para 
tratamento psiquiatrico; afirma-se que em meados de 1984 ainda estava 
confinado a sua cela. 
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Os espancamentos no centro de detencao de Machava parece terem sido, 
por vezes, infligidos quando os guardas responsaveis estavam embriagados. 
Diz-se que foi o caso, quando em princ{pios de Agosto de 1984, se 
informou que um internado foi espancado ate a morte. Noutras ocasioes 
afirma-se que os detidos tern sido chicoteados de modo semelhante aos 
presos condenados a pena de chicotada publica pelos tribunais; todavia 
as chicotadas aplicadas no centro de detencao de Machava parece nao terem 
tido sancao judicial. Por exemplo, afirma-se que em Maio de 1984 um 
suspeito membro da RNM detido em Machava foi chicoteado embora nao 
tivesse sido levado a julgamento. A decisao de aplicar as chicotadas 
parece que foi tomada pelo director do centro de detencao. 0 preso 
levou 30 chicotadas nas costas e nas nadegas, enquanto quatro guardas 
o seguravam. Nao lhe foi dada qualquer assistencia medica depois de
ter sido chicoteado e afirma-se que primeiro nao podia andar e depois
nao se pode sentar durante uma semana.

Afirma-se que em fins de 1984 um certo numero de jovens menores 
de 20 anos detidos no centro de detencao de Machava foram chicoteados 
sem que a sentenca tivesse sido imposta por um tribunal. Chicotadas 
desta natureza foram explicitamente criticadas numa reuniao de 
funcionarios do Ministerio da Justica em Novembro de 1984. 

Afirma-se que para alem dos espancamentos e das chicotadas os 
guardas prisionais tern, tambem, praticamente poderes ilimitados para 
por OS detidos em isolamento OU incomunicaveis. Tambem se afirma que 
detidos em Machava foram mantidos nas suas celas durante 18 horas sem 
poderem sair das suas celas para usar as instalacoes sanitarias; alega
-se que simultaneamente foram ameacados corn castigos se urinassem ou 
defecassem nas celas. 

Varios outros aspectos de condicoes prisionais, que foram descritos 
a Amnistia Internacional, podem tambem ser interpretados como formas de 
tratamento crueis, desumanas ou degradantes. Estas variam entre recusar 
a presos vegetarianos alimentacao apropriada, proibir todas as formas de 
actividades religiosas e nao facultar a devida assistencia medica para 
impedir que os presos adoecam e morram. Em fins de 1983, por exemplo, 
afirma-se que um certo numero de presos no centro de detencao de Machava 
morreram de colera e afirma-se que outros morreram de infeccoes de pele 
nao tratados. E dificil estabelecer ate que ponto estes aspectos das 
condicoes prisionais sao consequencia de uma politica deliberada e ate 
que ponto sao devidos ao estado geral da economia em Mocambique; quando 
os presos no centro de detencao de Machava deixaram de ter carne para 
comer, em princ1pios de 1984, parece que foi em consequencia de uma 
escassez geral de alimentacao na area do Maputo e nao consequencia de 
nenhuma pol{tica para privar os presos de proteinas. 

7. TORTURA E OUTROS ABUSOS COMETIDOS PELOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICAO

A Amnistia Internacional, por uma questao de principio, condena a
pratica de tortura OU a execucao de presos por quern quer que seJa, 
incluindo grupos de oposicao. Porem, a organizacao nao toma nenhuma 
posicao quanto ao problema do USO de violencia como meio de luta pol{tica, 
nem se arroga o direito de julgar se em qualquer situacao o recurso a 
violencia e OU nao justificado. 
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A oposicao armada contra o governo da FRELIM0 cornecou a desenvolver
-se pouco depois de Mocarnbique se ter tornado independente em 1975. 
Ernbora as dirnensoes dessa oposicao fossern, a principio, lirnitadas 
aurnentararn no firn dos anos 70, quando grupos arrnados de oposicao receberarn 
apoio logistico e outro da antiga adrninistracao rodesiana, chefiada por 
Ian Smith. Alega-se que o principal grupo armado de oposicao activo 
nos ultirnos anos, a Resistencia Nacional Mocambicana (RNM 'OU RENAM0), 
recebe identico apoio da Africa do Sul. Contudo, em Marco de 1984, nos 
termos de urn tratado de nao agressao conhecido por "Acordo de Nkornati", 
assinados entreosgovernos de Mocarnbique e da Africa do Sul as duas partes 
concordararn em nao apoiar grupos de oposicao activos no outro pais. 

Guerrilheiros da RNM tern sido responsaveis por ataques quer a alvos 
civis, quer rnilitares e tern raptado um nurnero consideravel de mocarnbicanos 
e estrangeiros que trabalharn em Mocambique. 0s seus ataques a aldeias, 
cornboios, autocarros e outros alvos civis tern rnanifestado um alto grau 
de violencia, rnuitas vezes resultando na morte de civis. Adicionalrnente 
alega-se que tern sujeito captivos a tortura, mutilacoes e espancarnentos 
violentos e executado sumariarnente muitos presos. Porta-vozes da RNM 
tern, por vezes, negado tais alegacoes, insinuando que sao propaganda do 
Governo ou que as forcas governarnentais forarn de facto responsaveis pelos 
incidentes em questao. 

Suspeitos guerrilheiros da RNM tern, por vezes, sido levados a julga
rnento e frequenternente tern sido exibidos em cornicios politicos e em 
sessoes especiais. A irnprensa rnocambicana tern noticiado que esses 
detidos tem sido responsaveis por abusos cometidos contra a populacao 
civil e alguns detidos tern feito confissoes publicas, declarando ter 
cometido crimes especificos tais corno assassinios, mutilacoes e violacoes. 
Na avaliacao de tais noticias a Amnistia Internacional tern, contudo, 
tornado em consideracao o facto de que confissoes e outras declaracoes 
nestas circunstancias podiam ter sido prestadas sob coaccao. 

Nao obstante, a organizacao ere ter recolhido informacao suficiente 
de fontes independentes que permite concluir que tortura, espancarnentos 
violentos, rnutilacoes e execucoes sumarias tern sido frequentemente levadas 
a cabo por guerrilheiros da RNM. Estas fontes incluem relatos de factos 
presenciados por refugiados que sairam de Mocambique, relatos de 
testernunhas oculares identificadas em Mocambique e relatos de organiza
coes nao governamentais. 

Durante os ultirnos dois anos alguns dos incidentes que se seguem 
foram relatados por fontes independentes. 

Em firn de Dezernbro de 1982, guerrilheiros da RNM atacaram os carros 
em que viajavam tres engenheiros franceses e urn certo numero de rnocambi� 

.canos. 0s dois franceses e varios rnocambicanos forarn raptados. Afirrna
-se que se cortararn as orelhas aos mocambicanos antes de os libertar. 

Em Fevereiro de 1983, afirrna-se que aldeoes que habitavam perto de 
Marracuene, cerca de 30 kilornetros a norte do Maputo, forarn queim�dos 
vivos nas suas palhotas. 

Em Seternbro de 1983 refugiados mocarnbicanos ao chegar a Suazilandia 
relataram a jornalistas as suas experiencias. De acordo corn urna mulher, 
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guerrilheiros da RNM juntaram os habitantes da sua aldeia para os inter
rogar sobre a identidade dos partidarios e funcionarios do Governo na 
aldeia. Relatou que quando OS aldeoes nao respondiam eram espancados 
com paus e com as coronhas das espingardas e depois quando por terra 
levavam pontapes e socos em todo o corpo. Afirmou que as mulheres 
jovens e as raparigas da aldeia foram raptadas e violadas. Disse que 
os guerrilheiros assassinaram uma rapariga esmagando-lhe a cabeca contra 
uma rocha. 

Alegacoes semelhantes continuaram a ser relatadas durante 1984. Em 
Fevereiro de 1984 Pedro Tivane, um jornalista do jornal Not{cias 
em Maputo foi parado por guerrilheiros da RNM numa barreira na estrada. 
Foi, em seguida, morto com um maxado. Incendiaram o automovel e a  mulher 
e o filho de 20 meses foram mortos. 0 sobrevivente de outro ataque a 
carros e camioes em Abril de 1984 relatou que depois de um camiao ter 
sido atacado e parado por guerrilheiros estes ignoraram os pedidos de 
socorro de alguem na cabine do camiao e incendiaram-no, deixando, 
deliberadamente, a vftima morrer queimada. 

Em Maio de 1984 um medico que trabalhava no Hospital Central de 
Maputo relatou que tratava com regularidade indivfduos que aparentemente 
tinham sido sujeitos a espancamentos violentos por guerrilheiros da RNM. 
Uns meses mais tarde, em Agosto de 1984, um padre italiano e quatro 
mocambicanos foram mortos durante um ataque da RNM aos seus carros, 
cerca de 100 kilometros a norte de Mocuba, provfncia da Zambezia. Os 
sobreviventes disseram que tinham sido violentamente espancados pelos 
guerrilheiros, que, por fim, os deixaram na berma da estrada, aparente
mente julgando-os mortos. 

Em Dezembro de 1984 uma representante das Nacoes Unidas ao visitar 
uma area 200 kilometros a norte do Maputo disse ter vista os corpos de 
tres homens, incluindo um funcionario da Cruz Vermelha, que supos terem 
sido capturados pela RNM. Disse que lhes tinham arancado os olhos e 
que, para alem disso, os corpos estavam severamente mutilados. 

Alem destes exemplos que a Amnistia Internacional ere terem sido 
devidamente verificados por fontes independentes, dezenas de alegacoes 
semelhantes tern sido publicadas na imprensa mocambicana e internacional. 

Cartas pastorais publicadas em Dezembro de 1983 e Maio de 1984 pelos 
Bispos Catolicos de Mocambique tambem criticaram a violencia usada pelos 
grupos armadas de oposicao, bem como o que os Bispos consideram abusos 
ilegais e arbitrarios cometidos pelas forcas de defesa e seguranca 
governamentais. Em Outubro de 1984 o Southern African Catholic Bishops' 
Conference (SACBC), Congresso dos Bispos Catolicos do Sul da Africa, 
disse ter recebido imformacoes fidedignas que mostravarn que as atroci
dades cometidas pela RNM tinharn atingido "um•nfvel horrHico". 0 SACBC 
citou entrevistas corn refugiados nas quais se alegava que guerrilheiros 
da RNM tinharn violado rnulheres, rnorto criancas que recusavarn a colaborar 
corn eles e cortado cabecas de aldeoes idosos. 
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8. CONCLUS0ES

Nos termos dos seus estatutos a Amnisti_a Internacional opoe-se a pratica 
de tortura e de outras formas de tratamentos OU penas crueis, desumanas 
OU degradantes. Dai a organizacao esta preocupada nao so corn OS relatos 
de actos especfficos de tortura em Mocambique, mas tambem corn os relatos 
de espancamentos, chicotadas, mutilacoes e tambem corn OS aspectos _das 
condicoes prisionais que por serem tao duras constituem uma forma de 
tratamento cruel, desumano ou degradante. 

A Assembleia Geral das Nacoes Unidas na sua Declarac.ao sobre a 
Proteccao de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras Tratamentos ou 
Penas Crueis, Desumanos ou Degradantes, adoptada em9 de Dezembro de 
1975, condenou a tortura como ·um crime contra a dignidade humana e disse 
que estado algum a deve permitir ou tolerar. Pediu a todos os estados 
para tomarem medidas eficazes "para impedir que a torttira e outros 
tratamentos ou penas crueis, desumanos ou degradantes fossem praticados 
dentro dos limites da sua jurisdicao". 

0 Governo da Republica Popular de Mocambique e especialmente o 
Chefe do Estado, Presidente Samora Machel, condenou a pratica de tortura 
e disse que nao seria tolerada em quaisquer circunstancias. No entanto 
a pratica da forma de tortura conhecida por "cordas", bem como de outras 
formas de tortura e a  elevada incidencia de tratamentos crueis, desumanos 
ou degradantes tern continuado a ser relatados por presos detidos pelas 
forcas de defesa e seguranca governamentais. E mais, o proprio Governo 
introduziu a pena de chicotada como punicao a ser imposta pelos tribunais, 
e por seu turno isto parece ter encorajado casos extrajudiciais de 
aplicacao de penas de chicotada, isto e, chicotadas aplicadas por membros 
das forcas de defesa e seguranca nao sancionadas pelos tribunais. 

Na experiencia da Amnistia Internacional a tortura praticada por 
forcas de seguranca tern normalmente lugar em condicoes especiais,quando 
OS presos estao incomunicaveis OU em detencao secreta, sem acesso a 
familiares, advogados ou medicos, frequentemente sem culpa formada ou 
sem terem sido presentes a uma autoridade judicial tal como um procurador 
(membro do Ministerio Publico) ou juiz. Em Mocambique existem muitas 
destas condicoes especialmente no que se refere a presos detidos pelo 
servico nacional de seguranca, o SNASP, em Machava ou noutros centros 
de detencao. 

Durante 1984 a Amnistia Internacional fez, em varias ocasioes, 
diligencias junto as autoridades mocambicanas no sentido de recomendar 
que os poderes de que, ao presente, gozava o SNASP para prender por 
periodos de tempo indefinidos sem culpa formada ou julgamento dev�am ser 
limitados e que devia ser facultado a todos os detidos o direito de 
verificar a legalidade da sua detencao mediante accoes em tribunal de 
habeas corpus. As proprias autoridades mocambicanas declararam em 
Abril e Maio de 1984 que as regras vigentes que regiam a detencao sem 
culpa formada que autorizavam servicos como o SNASP e a  PIC a deter 
suspeitos sem culpa formada por longos periodos de tempo, mas que proi
biam o exercito e outros ramos das forcas de seguranca e defesa de deter 
suspeitos por periodos superiores a poucos dias, nao estavam a ser 
respeitadas. Consequentemente, a Amnistia Internacional tambem sugeriu 
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ao Governo mocambicano que a fim de impedir que se cometessem abusos 
enquanto OS suspeitos eetao detidos para investigacoes, as autoridades 
deviam assegurar que todos os detidos fossem rapidamente levados perante 
uma autoridade judicial depois de terem sido presos. Esta autoridade 
judicial seria responsavel por garantir que OS periodos maximos de 
detencao sem culpa formada e detencao preventiva permitidos por lei nao 
fossem excedidos. 

A Amnistia Internacional tambem recomendou que os familiares e os 
advogados deveriam ser informados da prisao e pariadeiro dos detidos e que 
estes e pessoal medico qualificado tivessem acesso rapido e regular aos 
detidos. Embora o Presidente Machel tenha declarado que os familiares 
deveriam ser informados das prisoes e tenha criticado as forcas armadas 
por possuirem centros de detencao secretos, praticamente os presos 
politicos nunca tern acesso a nenhuma forma de assistencia juridica 
enquanto estao detidos sem julgamento, e em muitos casos relatados a
Amnistia Internacional OS presos politicos tern sido mantidos incomunica
veis por mais de um ano. 

As recomendacoes que a Amnistia Internacional apresentou ao Governo 
da Republica Popular de Mocambique baseiam-se num programa de 12 pontos 
de medidas praticas de prevencao contra a tortura que a Amnistia Inter
nacional adoptou em Outubro de 1983 e publicou em Abril de 1984 quando 
a organizacao lancou de nova a Campanha para a Abolicao da Tortura. A 
Amnistia Internacional, considerando os relatos pormenorizados e repe
tidos apresentados durante os ultimos anos de tortura e de outras formas 
de tratamento crueis, desumanas ou degradantes em Mocambique, ere que o 
Governo deveria par em pratica este programa de 12 pontos coma prova do 
seu empenho em par fim a tortura e proteger OS direitos humanos. Os 
pontos que se seguem sao especialmente importantes. 

i) Limites da detencao incomunicavel

0 Governo devera adoptar medidas de salvaguarda que garantam que a situacao 
de detencao incomunicavel nao se transforma numa oportunidade para a 
pratica de tortura. Todos OS presos deverao ser presentes a uma 
autoridade judicial, tal coma um representante da procuradoria, imediata
mente apos terem sido detidos e os seus familiares, advogados e pessoal 
medico deverao ter acesso rapido e regular a esses presos. 

ii) Nao a detencao secreta

Os familiares e os advogados deverao ser rapidamente informados do local 
de detencao dos presos; ninguem devera ser mantido em detencao secreta. 

iii) Garantias durante OS interrogatorios e a  detencao

Todos os presos deverao ser informados do seu direito de formular queixas 
sabre maus tratos. Os presos nao deverao estar detidos pelo mesmo ramo 
das forcas de seguranca responsavel pelo seu interrogatorio. Deverao 
existir visitas de inspeccao regulares e independentes aos locais de 
detencao e interrogatorio para garantir que a tortura.nao e praticada 
e que OS presos nao sao sujeitos a tratamentos crueis, desumanos OU

degradantes. 
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iv) Investigacoes independentes de relatos de tortura

0 Governo mocambicano devera garantir que todas as queixas e relatos 
de tortura sao investigados por um orgao imparcial, tal coma a Inspeccao 
de Estado OU um ramo do judiciario. As suas conclusoes e OS seus 
metodos de investigacao deverao ser tornados publicos. Embora OS

Gabinetes de Controlo e Disciplina, adentro varios departamentos do 
Governo, sejam, ao presente, responsaveis, em conjunto com a Inspeccao 
de Estado, pela investigacao de queixas, em muitos casos parece que os 
queixosos nao recebem resposta aos seus pedidos e nao e liquido que se 
estejam a proceder a quaisquer investigacoes. 

v) Nao utilizacao de declaracoes obtidas sob tortura

Dever-se-ao tomar medidas que garantam que confissoes OU provas obtidas 
sob tortura.nao possam nunca ser invocadas em processos legais ou 
utilizadas para justificar a prisao de detidos. Os tribunais deverao 
ser especialmente cuidadosos no exame de "confissoes" ou outras declara
coes prestadas pelos reus quando sob detencao, afim de se certificarem 
que nao foram prestadas sob tortura. 

vi) Formacao profissional

Durante a formacao profissional de todos OS funcionarios que participam 
na guarda, interrogatorio OU tratamento de presos dever-lhes-a ser 
expresso que a tortura e um acto criminoso. Deverao ser instruidos que 
constitui sua obrigacao recusar-se a obedecer a qualquer ordem para que 
pratiquem tortura. 

vii) Indemnizacao e reabilitacao clinica

As vitimas de tortura e os seus dependentes deverao ter direito a receber 
uma indemnizacao financeira. Devera ser facultada as vftimas a devida 
assistencia medica OU reabilitacao clinica. 

viii) Ratificacao de instrumentos internacionais

0 Governo devera ratificar instrumentos internacionais que contenham 
medidas de salvaguarda e de prevencao contra a tortura, incluindo a 
Convencao contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Crueis, 
Desumanos ou Degradantes (adoptada pela Assembleia Geral das Nacoes 
Unidas em 10 de Dezembro de 1984) e o Facto Internacional dos Direitos 
Civis e Politicos e o seu respectivo Protocolo Facultativo que garante 
a possibilidade de presentar queixas particulares a um Comite dos 
Direitos do Homem. 



ANEXO 

PROGRAMA DE 12 PONTOS PARA A ABOLIC!O DA TORTURA 

A tortura e uma violacao fundamental dos direitos humanos, condenada pela 
Assembleia Geral da Organizacao das Nacoes Unidas como um crime contra a 
dignidade humana e proibida pelo direito interno e internacional. 

Mesmo assim, a tortura persiste, diariamente e em todo o mundo. Segundo 
a experiencia da Amnistia Internacional, a proibicao legislativa nao e 
suficiente para a eliminar. Sao necessarias medidas imediatas para combater 
a tortura e outros tratamentos ou penas crueis, desumanos ou degradantes, 
seja qual for o local onde se verifiquem, de modo a extirpa-los definitiva
mente. 

A Amnistia Internacional apela para que os governos ponham em pratica 
o seguinte Programa de 12 Pontos para a Abolicao da Tortura. Convida as
pessoas e organizacoes intere·ssadas para se lhe juntarem na promocao deste
Programa. A Amnistia Internacional acredita que a concretizacao destas
medidas revela, de forma positiva, o comprometimento de um governo na luta
pela abolicao da tortura e no esforco para a sua extirpacao a nivel
internacional.

1. CONDENACAO OFICIAL DA TORTURA

As mais altas autoridades de cada pais devem demonstrar a sua 
total oposicao a tortura. Devem tornar hem explicito a todos 
OS funcionarios encarregados da aplicacao da lei que a tortura 
nao e tolerada em quaisquer circunstancias. 

2. LIMITES DA DETENCAO INCOMUNICAVEL

Frequentemente, a tortura e praticada enquanto as vitimas sao 
mantidas incomunicaveis - isto e, impedidas de contactar pessoas 
de fora do local de detencao que as possam auxiliar ou que possam 
investigar a sua situacao, Os governos devem adoptar medidas de 
salvaguarda que garantam que a situacao de detencao incomunicavel 
nao se transforma numa oportunidade para a pratica da tortura. � 
vital que todos os presos sejam presentes a uma autoridade 
judicial imediatamente apos ficarem sob detencao e que OS seus 
familiares, advogados e pessoal medico tenham acesso rapido e 
regular a esses presos. 

3. NAO A DETENCAO SECRETA

Em alguns paises, a tortura e praticada em centros secretos, 
frequentemente apos terem feito "desaparecer" as v:ftimas. Todos 
os governos devem garantir que os presos sao detidos em locais 
do conhecimento publico, e que sao facultadas aos respectivos 
familiares e advogados informacoes correctas relativas ao 
respectivo local de detencao. 
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4. GARANTIAS DURANTE OS INTERROGAT6RIOS E A  SITUACAO DE DETENCAO

Os governos devem rever periodicamente a legislacao e OS procedi
mentos relativos a detencao e aos interrogatorios. Todos OS

presos devem ser rapidamente informados dos seus direitos,
incluindo o direito a apresentar queixas relativas ao tratamento
que lhes e dispensado. Devem existir visitas de inspeccao
regulares e independentes aos locais de detencao. A independencia
das autoridades responsaveis pela detencao face as autoridades
responsaveis pelo interrogatorio constitui uma importante
garantia contra as accoes de tortura.

5. INVESTIGACAO INDEPENDENTE DOS RELATOS DE TORTURA

Os governos devem assegurar que todas as queixas e relatos de
tortura sao investigados imparcial e efectivamente. Os metodos
empregues e as conclusoes de tais investigacoes deverao ser
tornados publicos. Os queixosos e as testemunhas devem ser
protegidos contra intimidacoes.

6. NAO UTILIZACAO DE DECLARAC0ES OBTIDAS SOB TORTURA

Os governos devem providenciar para que confissoes ou outras
provas obtidas sob tortura nunca possam ser invocadas em processos
legais.

7. PROIBICAO LEGAL DA TORTURA

Os governos devem providenciar para que a pratica da tortura seja
considerada crime punivel nos termos da lei penal. De acordo corn
a legislacao internacional, a proibicao da tortura nao devera ser
suspensa seja em que circunstancias for, incluindo estados de
guerra ou outros estados de emergencia publica.

8. PROCEDIMENTO LEGAL CONTRA TORCIONARIOS

Os responsaveis por actos de tortura devem ser presentes a justica.
Este principio deve ser aplicado a quern quer que seja, onde quer
que o crime tenha sido cometido e seja qual for a nacionalidade
do criminoso ou das vitimas. Nao podem existir "paraisos" para
torcionarios.

9. FORMACAO PROFISSIONAL

Durante a formacao profissional dos funcionarios ligados a guarda,
interrogatorio ou tratamento dos presos, clever ser-lhes claramente
expresso que a tortura e um acto criminoso. Devem esses funciona
rios ser instruidos de que constitui sua obrigacao recusar-se a
obedecer a qualquer ordem para que pratiquem tortura.

10. INDEMNISACAO E REABILITACAO CLfNICA

As vitimas de tortura e os seus dependentes devem ter direito a
receber uma indemnizacao financeira. Deve ser facultada as
vitimas a devida assistencia medica ou reabilitacao clinica .
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11. SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

Os governos devem usar todos os meios disponiveis para interceder 
junto de outros governos acusados de permitir praticas de tortura. 
Devem ser estabelecidos mecanismos intergovernamentais para 
investigar urgentemente relatos de tortura e adoptar medidas 
efectivas contra a mesma. Os governos devem garantir que trans
ferencias ou adestramento de militares e de agentes das for�as 
de seguran�a OU policiais nao facilitarao a pratica de tortura. 

12. RATIFICAQAO DE INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

Todos os governos devem ratificar os instrumentos internacionais
que contenham medidas de salvaguarda e de preven�ao da tortura,
incluindo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos
e o respectivo Protocolo Facultativo e que garante a possibilidade
de queixas individuais.

0 "Programa de 12 Pontos para a Aboli�ao da Tortura" foi adoptada 
pela Amnistia Internacional em Outubro de 1983 como parte da 
"Campanha para a Aboli�ao da Tortura" promovida pela organiza�ao. 

Amnistia Internacional 
Secretariado Internacional 
1 Easton Street 
Londres WC1X 8DJ 
Reino Unido 




