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Deeorriam, desde Feuereiro de 1978, conuersag1es entre Mogambique e Portugal so-

bre quest6es praticas decorrentes da'reestruturagd,o da Banca na RPM.

A posigd,o assumida pela parte portuguesa durante mai.s de urn ano de contactos

regulares cond,ueiu a uma situagd,o de impasse Qlltz aeio o culminar com a abandono

das conDersag6es por aquela delegagd.o.
O terto que a seguir publtcamos retrata as dilerentes lases dos encontros e ,escla'

rece as posiq\es d.as partes representadas acerca dos importantes problemas errl debate.

As coJrversag6es entre Mogambiquo o
Portugal sobro as quest6es pr6ticas de-
correntes da aplicagdo da Lei n'' 5177 ini-
ciaram-se em Fevereiro de 1978. A Lei
n." 5/77 foi publicada em 31 de Dezern-
bro de 197f7 e visava a reestruturagdo da
Banca em Mogambique. Entrs outras me-
didas, determinava a extingSo dos depar-
tamentos no nosso Pais do Banco de
Fomento Nacional e do Banco Pinto o

Sotto Mayor, qur3 se encontravam em
situaqdo de falOncia t6cnica.

As conversag6es iniciadas em Feverei-
ro, logo ap6s a reestruturagio da Banca,
prosseguiram, com sucessivos encontros
das delegag6es rnogambicana o portu-
guesa em Julho e Novembro do ano
passado. No decurso dosses encontros,
ambas as partes tenta-ram aproximar os

seus pontos de vista. Nas conversagoes
de Novembro, a DelegagSo mogambica'
na apresentorr uma proposta construtiva
que conduziria ao enterramento total das

sequelas do colonial-capitalismo em Mo-
gambique e preconizava formas concre-

tas de cooperagdo futura dos dois paises

nos dominios do com6rcio, assist6ncia
t6cnica e outros.

O comunicado conjunto assinado pelas

duas Dblegag6es em Novembro deixava
transparecer que se favia chegado a' urn
impasse e que a sua superag6o exigia
dos dois Governos decis6es de carScter
politico.

PRORROGAQAO E RETNICTO DAS CON-
vERSA96ES

As conversag6es entre os dois palses

sobre sstas quest6es deveriam ter ter-

minado at6 31 de Dezembro do ano pas-

sado. O Presidente da Rep0blica Popu-
lar de Mogambique, Samora Machel, acei-
tou um pedido de prorrogag6o do prazo

limite por mais 90 dias feito pelo Presi-
denite da Repfblica Portuguesa, Ramalho
Eanes, para que o novo chefe da Dele'
gagSo portuguesa pudesse estudar as
quest6es em an6lise e apresentar pro-
postas concretas.

Decorridos 89 dias ap6s a prorrogagSo,

isto 6, a apenas 1 dia do f inal do prazo

sol ici tado pelo Presidente da Republica
Portuguesa 6 que a DelegagSo portugue-

sa chega a Maputo para reiniciar as con-
versag6es.

A Delegagdo portuguesa era chefiada
pelo Engenheiro Alvaro Barreto, Ministro '

da Ind0stria e Tecnologia, que vinha man-

datado para transmitir uma posigao poli-

t ica que obrigava a Delegagdo mogambi'
cana d aceitag6o de condig6es pr6vias

sem as quais a DelegagSo portuguesa

se recusaria ao di6logo e A cooperagdo
entre os dois paises,

RELAq6ES NA BASE DE ULTIMATOS

Completamente fora do quadro das

conversag6es que decorriam desde h5 um

ano e tr€s rneses, a Delegagdo portu-
guesa, para valorizar os bens que ante-
riormente tinham pertencado aos grupos

monopolistas portugueses, quis que a

Repfiblica Popular de Mogambique acei-

tasse a responsabilidade pelas ac96es de

sabotagem e abandono dos proprietSrios

daqueles bens, aca6es orquestradas do
qlterior pela burguesia oolonial. Preten'
dia deste modo, delibefadamente, pOr em

causa a vigil&ncia e o esforgo da classe
oper6ria mogambicana o do nosso Es.
tado, sem os quais n6o teria sido possi

vel manter empresas em funcionamento,
recuperar a produgSo e evitar a destrui-
g5o e delapidagSo de m6quinas, equipa-
mentos e construg6es.

A Delegagao portuguesa pretendia tam-
b6m impor como principio'  fundamental
e sob a capa de um estatuto de pessoas

e bens para os seus cidadSos, a manu-
tengdo do regime de privi l6gios de que

a burguesia colonial gozava no passado,

imposigSo esta que j5 havia sido rejei-
tada no periodo do Governo de Transi-
gao.

Deste modo, no tltimo dia da pror-
rogagdo sol ici tada pelo Presidente da Re-

.. , ,plbl ica Portuguesa, a Delegagio. portu.
'guesa apresentou uma posigSo de ult i-
mato, que foi prontamente rejeitada pela
DelegagSo mogambicana porque, no seu
todo, constituia uma ofensa ao Povo mo-
gambicano e uma alronta ao desenvolvi-
mento das relag6es normais entre os
dois Povos e dois Estados soberanos.

Na que seria a tltima sessdo das bon-
versag6es, o chefe da DelegagSo portu-
guesa leu um documento previqmerite
preparado e manifestou a intengSo de
n6o esperar pela resposta da DelegagSo
mogambicana. Durante a intervengSo da
nossa DelegagSo preparava-se para aban-
donar a mesa das conversag6es. A ins6-
l i ta at i tude do chefe da DelegagSo por-

tuguesa chegou ao ponto de afirmar que

a posig6o da Delegagdo mogambicana

devia sdr entregue i Embaixada de Por'

tugal em Maputo. A sessSo acabou com

o precipitado abandono da mesa das con-
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versag6es por parto da Delegagio por-
tuguesa.

Mogambiquo, Anglota, Guin6, Cabo Ver-
de e S' Torn6 e Principe, euo ilutaram e
derrotaram o colonialismo portugu6s, ndo
sEo vistos como paises soberanos e in-
dependentes por uma burguesia forte-
mente saudosa do colonialismo. Sio, se-
gundo certas concepg6es, partithadas in-
clusivamente em meios.oficlais portuguo-
ses, <rpaises de expressio portuguesalr
ou, noutros casos, <rterrit6rios de lingua
portuguesa,), ({ex-col6niasl ou, ainda, <<o
ultramanr _ express6es que t€m sido fre_
quentemento usadas na mesa das corl
versag6es.

Portuguesos que pretendem vir traba-
lhar para Mogambiquo como cooperantes
encontram dificuldades v6rias no seio do
aparelho governativo portugu6s, apesar
de existir um Acordo Geral de Coopera-
g5o, assinado e rat i l icado entre os dois
paisos.

Contratos de assistOncia t6cnica e do
cooperagio ontre empresas dos dois pai-
ses encontram-se bloqueados h6 muitos
rneses em Portugal.

Empresas portuguesas, ptbl icas e pri-
vadas, que 

'pretendem 
vender os seus

produtos ou prestar servigos em Mogam.
bique v€em-se impossibit i tadas de satis-
lazer os seus, compromissos em virtude
de o Estado portugu6s adiar injust i f ica-
damente a autorizagSo de f inanciamentos
previamente sol ici tados e prometicJos.
Recenteme,rte, a ComissSo de Cr6ditos
e Garantias de Cr6dito. estrutura depen-
dente do Minist6rio das Finangas e do
Gom6rcio e Turismo de Portugal, na sua
sessdo de 6 de Margo <rresolveu ndo ga-

rantir qualquer operagSo para Mogambi-
que nem prorrogar nenhum compromisso
do garantiaD. lsto tsm como consequon-
cia, por exemplo, impedir que a SORE-
FAME, empresa portugr?esa, efectuassa
contratos corn a Direcgio Naciona! cle
Aguas do nosso pais nurn yalor superior
a 400 000 contos, num rnomento em que
a pr6pria SOREFAME atravessa dificul-

dades € em qus as metalomecdnicas eu-
ropeias lutam com falta de encomendas"

A instabi l idade Eu,s foi prnvocada no
seio dos trabalhadores bancArios portu-
gueses ern Mogambique pela divulgag5o
por antermddio da Embaixada poftuguesa
em Mbputo do um docuEnento assinado
pelo Ministro das Finangas e do plano
e pelo Secret5rio dos Neg6cios Estran-
geiros e Emigragfio de portugat, docu_
mento que depois veio a ser cleclarado
pela mesma Embaixada corno sern va!i-
dade oficial e distr ibuido por lapso e pre-
cipitagdo.

A REESTRUTURAqAO DA EANCA EM
MOQAMBIQUE

As conversag6es que 'se 
real izavam

desde Fevereiro de l97B entre os Gover-
nos mogambicano e, portugu6s t inham por
base quest6es pr5ticas decorrentes da
reestruturagSo da Banca em Mocambi-
que.

Para compreender as quest6es em ana_
lise nas conversaE6es importa pois sa-
ber o que fo! a reestruturag5o da Banca.

Com a derro ta  do co lon ia l ismo e o  cs
tabelecirnento do Governo de Transigao
l iderado pela Frel imo, a crise da econo-
mia colonial-capital ista acentuou-se em
Mogambique.

A econornla colonial era controlada por
gn:pos rnonopolistas portugueses e inter_
nacionais. Neste quadro, a tarefa funda-
rnental dos bancos era receber dep6si,
tos e canalizar os dinheiros para servir
os interesses monopolistas dos grupos a
que pertenciam e cJa burguesia colonial.
E assim que so desenvotvem grupos fi_
nanceiros tais como o BNU, o de Cham.
palimaucl a que pertencia o Banco pinto
& Sottrr Mayor, o dos Metos (CUF), o
dos Quinta$ a qr:e pertencia o Banco de
Cr6ditcr Connercial s IndListrial, o outros,

O PAPEL DCS BANCOS NA ECONOMIA
COLONIAL

/\ inrpiantaqlo e extensdo destes gru_
pos f inanceiros fez-se atrav6s de inr-rest i-
mentos em scctores que fortaleciam a

dominaq.lo coior: ial-capitaf ista e al imenta_
vam a pesada m6quina da gt:erra cle
agresstio" F o ci lso, por exemplo, do cle_
senvolvinnento da produgdo de cimento,
destinado a construgdo de infra estrutu-
ras rnilitares, a Cahora Bassa e a cons-
trugao de arranha-c6us onde se instalou
a burguesia colonial s o aparelho buro-
crat ico oe dominagao.

A local izagdo dos bancos obedecia es-
tritamente ao sistema, aos objectivos e
aos intereSses do colonial ismr:" Eles con-
centtavam-se nas cidades, enr pontos da
costa e  junto  de zonas ccon6micas,  on-
de a burguesia e o imperial ismo proce-
diam d pi lhager-n das; nossas r iquezas rra-
turais e d oxpiorac5o da forga de traba.
l iro do noss;o Pclvo.

Servinclo os t lrupos monopolistas, ca-
da banco f inanciava as empresas do seu
grupo, " inesmo qrle essas empresas nio,
correspondessem ds necessidades e exi-
g0ncias da economia c funcionassem com
prejuizos ek:uados. lsto irnpecl ia essas
empresas de pagar os ernprestimos quc
lhes eram fornecidos pelos bancos. O fun
damental era que essas empresas procl-u-
zissem para exportar para Portugal e ou-
tros centros inrperial istas por forma a
responder ds necessidades da guerra, ou
que servissern para fornecer bens sup6r,
f luos aos colonos, sem qualquer preocu-
paqao corn as necessiclades fundamentais
do Povo" 0:- hlncos f inanciavam tarnb6m
projectos es1 i ' lat ivos gue proporciona-
i, ' ; rnr lucros fa..  s e rapidos d burguesia

colonial.
Nas v€speras da realizagdo clo lll Con-

lresso da Frel imo, algrms bancos t inham
dr parirlisaclo qua,:e ;:ci completo as suas

dCtrviCIi-rdeS, enCo,itravi: ,r , i -Ce ir",+pefanteS
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o fialidos. Estavam falidos porqu. essss
bancos nlo tinham dinheiro para pagar
os dep6sitos do nosso povo e das em.
ptotag.

As empresas privadas, aproveitando-se
da ditpercio e da concorrOncia que ain
da existia entre os ban@s, promoviam
manobras, reconendo a v6rios bancos
para pedir dinheiro lmprestado, o que
nio permitia controlar a utilizag6o desse
dinheiro.Muito dinheiro foi assim desvia.
do por capitalistas que pediam empr6sti-
mos para comprar mat6rias-primas ou
oquipamentos que nunca entravam em
Mogambique porque o dinheiro empres-
tado era utilizado para aumentar as con-
tas pessoais no estrangsiro.i

A REESTRUTURA9AO DA BANCA

Foi neste quadro que as Directivas Eco-
n6micas e Sociais do lll Congresso da
Frelimo determinaram a reestruturag6o da
Banca, com o objectivo de a colocar ao
servigo das largas massas trabalhadoras
mogambicanas, acabar com a dispers6o
do sistema banc6rio, garantir a defesa
dos interesses dos depositantes, em su.
r}r?, com o objectivo de transformar a
Banca num instrumento fundamental de
dinamizagdo e controto de economia na
fase de edificag5o da Democracia po-
pular.

J6 havia sido criad o, a 17 de Maio de
1975, o Banco de l!'logambique, que cons-
tituiu expressSo da vit6ria do povo mo_
gambicano sobre o colonial ismo e foi o
primeiro passo para cotocar a Banca ao
servigo do Fovo.

Em consequ€ncia da Lei S/77 iniciam-
-se, em Fevereiro de 1979, conversag6es
entre Mogambique e portugal sobre. gues-
t6es pr6ticas decorrentes da apticagdo
da referida Lei.

A QUESTAO CENTRAL E AS DUAS PO-
slQ6es

A quest6o central dessas conversag6es
era a cessagdo das actividades em Mo-
gambique dos departamentos do Banco
de Fomento Nacional e do Banco pinto
& Sotto 'Mayor, ambos pertencentes ao
Estado portugu6s desde 1975, por virtu.
de da nacionalizagdo da Banca em por.
tugal.

Esses dois departamentos estavam fa-
lidos por terem emprestado mith6es de
contos a empresas que nunca poderiam

pagat, como a Maragra, a Companhia de
Cimentos de Mogambique, a Orizicola de
Mogambique, a Sociedade Industriat do' 
Maputo e outras eue, durante muitos
anos, acumularam prejuizos elevadissi-
mos.

Estas empresas, apesar de se mante-
rem em luncionamento devido ao apoio
financeiro dos bancos de Estado da Re-
p0blica Popular de Mogambique, tinham
deixado de pagar as dividas aos bancos
a gue pertenciam, rnesmo antes da que-
da do colonialismo. Outras, como a Ori-
zicola de Mogambique nunca pagaram
nada porque nunca funcionaram, mesmo
no periodo colonial.

Como os departamentos em Mogambi-
que do Banco de Fomento Nacional e
do Banco Pinto & Sotto Mayor n6o ti-
nham dinheiro para pagar aos seus de-
positantes, as suas sedes, que estao em
Portugal, deveriam trazer dinheiro para
pagar a esses depositantes. Mas isso era
dificil devido d situag6o econ6mica que
o fascismo e o colonialismo deixaram em
Portugal.

Procurando camullar a situagio de fa.
l€ncia dos seus bancos e empresas em
Mogambique, a Delegagdo portuguesa
tento,u, logo no inicio das conversag6es,
em Fevereiro de 1978, que o Banco de
Mogambique se encarregasse de pagar
aos depositantes desses departamentos
dos birncos portugueses.

Como contrapartida, a Delegag6o pc,r-
tuguesa oferecia ao Banco de Mogambi-
que as dividas irrecuper6veis das enrpre_
sas faliclas olf com grandes dificuldades
financeiras. A aceitagio desta posigdo
pela DeleEagdo mogambicana signif icaria
que o nosso Povo, que j5 pagou os lu-
cros fabulosos dos grupos monopolistas
e da burguesia colonial,  ter ia agora que
pagar de novo as dividas deixadas por
esses exploradores.

Aceitar uma tal posigdo seria trair o
nosso Povo.

A nossa DelegagSo tomou em consi.
deragdo as dif iculdades econ6micas que
Portugal atravessa e que haviam sido re-
leridas pela DelegagSo portuguesa. Nesse
sentido, e tendo ainda em conta a defe-
sa dos legit imos interesses dos deposi-
tantes, a DelegaESo mogambicana ofere-
ceu como concessSo que o Estado por.
ttrgu€s utilizasse para pagar aqueles de-
positos recursos l inanceiros em moeda
mogambicana que estao depositados em
seu norne nos bancos em Mogambique.

Esse dintreiro ascende actualmente a
mais de dois milh6es de contos. Mas co

mo 6 que o Estado portugu6s possuia
esses dep6sitos? Qual a origem desses
avultados recunios financeiros na nossa
moeda?

Esses dep6sitos sao fundamentalmen-
te de dois tipos: dinheiros resultantes da
actividadc da TAP em Mogambigue du.
rante o periodo colonial, hoje deposita.
dos em nome do Tesouro portuguOs, o
dep6sitos dos Consulados de portugaf em
Mogambique (Maputo e Beira|.

A T.AP E O MONOPOLIO DOS VOOS
DE LONGO CURSO

Os fundos da TAp om Mogamblquc
resultaram da actividade monopolista. da-
quela empresa de transportes a6reos dr.r_
rante o periodo de dominagio colonial.

Recorde-se que a DETA foi formada
muitos anos antes da TAp, mas quando
procuror! realizar voos para fora de Mo.
gambique, isso foi lhe vedado. Foi nessa
altura que d TAP foi atr ibuido o exclu-
sivo do transporte a6reo dentro daquilo
a que o colonialismo chamava ((o espa-
qo econ6mico portuguGsl. Na pr6tica is.
to significava que as ligag6es a6reas en-
tre Mogambique e o resto do mundo
s6 podiam ser feitas pela TAp. Mais tar-
de, a DETA fez uma nova tqntativa para
participar nessas ligagoes. procurando
comprar avides de longo curso, o que
lhe foi igualmente proibido. A DETA s6
podia lazer voos internos e para paises
v iz inhos.

A actividade monopolista da TAp tra-
duzia-se num regime de pagamentos em
divisas altamente prejudiciat para Mo
garnbique. Estando a DETA impedida de
efectuar voos de longo curso, o valor
dos bi lhetes adquir idos em Mogambique
para essas viagens era livremente trans-
ferido para Portugal, A custa de divisas

.geradas em Mogambique, O mesmo acon.
tecia em Angola.

E assim gue se compreende o desen_
volvimento espectacular da TAp, a custa
do exclusivo das chamadas <tl inhas de
Africau, ou seja d custa de Angola e Mo.
gambique.

os FUNDOS DA TAP EM MOQAMB|.
QUE

A TAP transferia para portugal os lu-
cros obtidos em Mogambique. Sendo es-
ses lucros extremamente elevados, a sua
transfer€ncia absorvia grande parte das



TAP: lundos em Moqambique loram desoiados para a conta d,o iesouro por.
tugu€s

bique, incluindo os sal6rios dos seus fun-
cionSrios.

Os dinheiros da TAp serviram ainda pa-
ra financiar algumas empresas em Mo-
gambique e pam pagar o transporte do
colonos e suas bagagens para portugal.

Neste tltimo c.rso, a Embaixada e os
Consulados de Portugat fretavam avi6es
e navios, pagavam em moeda mogambi-
cana e, atrav6s de organismos interna
cionais especia,lizados, como a IATA no
caso da aviag6o, levavam a Reptblica
Popular de Mogambique a converter de-
pois osses pagamentos em divisas.

Devido a estas diferentes manobras,
Mogambique dispendeu perto de dois mi-
lh6es de contos em divisas, financiando
na realidade o transporte dos colonos e
suas bagagens, o que era da exclusiva
responsabilidade de Portugal. conforme
compromissos assumidos pelo Estado
portugr:0s.

AS DUAS POSTQOES

A Delegagdo portuguesa s6 em Jt: lho
de 1978 aceitou o principio da possibi l i -
dade de recurso a estes fundos para
garantia de pagamento aos depositantes,
j(t que os departamentos do Banco de
Fomento Nacional e do Banco pinto &
Sotto Mayor estavam fal idos e ndo ta-
nlram meios para pagar. Apesar disso, a
DelegagSo portuguesa continuou a pro-
curar translerir  para o Banco de Mogam-
bique as dividas das empresas fal idas,
conr a inteng6o de que os fundos da TAp
e os dep6sitos dos Consulados fossem
uti l iz4Uos o menos possivel para aqueto
cferto.

Al6m disso, a DelegaqSo portuguesa,
colocada perante a f tagrante irregutari .
dade da aceitagSo e ut i l izagSo dos dep6-
sitos dos Consulados, teve de assumir,
tamb6m em Julho, o compromissc_ de
eles n6o serem movimentados, a ndo ser
para pagar As pessoas que haviam en.
tregue aos Consulados o seu dinheiro.

No entanto, este compromisso, reafir-
mado em conversag6es posteriores, n6o
foi respeitado tendo prosseguido a rnovi-
mentagdo de elevadas quantias por par-
to dos Consulados de Portugal em Mo-
gambique.

O Banco de Mogambique viu-se, por
f im, obrigado a pdr cobro a tal si tuagio,
ndo podendo hoje esses dep6sitos se-

rem movimentados sem sua autorizagdo.
Mogambique entende que, logo que es-

tes fundos deixem de constituir garantia

divisas geradas em Mogambique pelo tra-
balho do Povo mogambicano.

Esta pr6tica entrava em contradigSo
com os interesses de outros grupos mo-
nopolistas e da burguesia colonial que
tamb6m gueriam transferir os seus lu
cros fabulosos, mas n6o o podiam fazer
porque as transfer€ncias da TAP absor-
viam uma parte substancial das divisas
disponiveis. Al6m disso, ao retirar as di-
visas de Mogambique, a TAP impedia que
muitas empresas e negociantes pudessem
dispor delas para comprar fora do pais
equipamentos, mat6rias-primas ou art igos
de consumo de que necessitavam Final-
mente havia colonos gue se queriam ir
embora e translerir  dinheiro para Por-
tugal e tamb6m nio conseguiam faz€-lo.

O governo colonial enfrentava graves
problemas com as divisas. Por um lado,
tinha de fazer lace d compra de materiat
de guerra, por outro lado era pressiona.
do pelos grupos monopolistas e pelos
colonos que queriam transferir os seus
lucros e, at6, as suas economias.

OS DEPOSITOS DOS CONSULADOS

Ao falarmos dos dep6sitos dos Consu.
lados de Portugal em Mogambique n5o
nos estamos a ref erir  ds receitas nor-
mais da actividade consular que resul
tam do pagamento de servigos como re.
conhecimento de assinaturas, registos de
nascimentos e casamentos, passagem de
cert id6es, concess6o de vistos, etc.,  Re-
ferimo-nos sim a todas as manobras e
d propaganda alarmista que provocaram
a corrida aos bancos por parte dos colo-
rfos portugueses para levantarem o di-
nheiro que t inham nos bancos e o trans-
ferirem para os Consulados

Entre os que fizeram isto. contavam-se

.aqueles que. tendo obtido empr6stimos
para os seus neg6cios, os t inham desvia-
do desse f im; havia os que, desse modo,
fugiam ao pagamento das suas clividas ao

Estado (impostos, contribuig6es, rendas
de casa, 5gua, luz, etc./ e d praga mo-
gambicana. A maioria dos que levaram o
seu dinheiro para os Consr: lados, agindo
de boa f6, acreditou nos boatos postos
a circular de que os dep6sitos banc6rios
iam ser nacional izados, de que as suas
economias iam ser confiscadas, al6m de
ter sida al iciada com a promessa de que
receberiam os dinheiros depositados em
Portugal.

Os Consulados de Portugal voltavam
a depositar estes dinheiros nos bancos e
procuraram obter juros para aulerir ,  as
sim, lucros importantes, a custa tanto
dos seus cidaddos como da economia
mogambicana.

Um dos factos gue mais surpreendeu
os jornal istas que fazem este art igo foi '
o modo como, segundo souberam, a De-
legaEao portuguesa nas 0ltimas conversa-
goes procurou just i f icar esta actividade
dos consulados, alegando que, se os con-
sulaclos n5o t ivessem tomado tal iniciat i-
va, os cidad6os portugueses teriam co-
nretido varios crirnes. Com efeito, pode-
mos ver que no documento portugu6s
apresentado nas Conversag6es se af irma-
va que <<de out ro  modo (esses d inhei ros)
seriam objecto de entesouramento indi-
v idua l  ou de sa ida i lega l  para o  extcr ior ,
quando  n5o  mesmo de  des t ru i q6o  pc los
propr ios  dctcntores>.  E o che le  da Dele-

EagSo portuguesa acrcscentaria que as-
sim se evitara que os portugueses quei
massem o dinheiro.

COMO ERAM UTILIZADOS OS FUNDOS
DA TAP

Pouco depois da Independ€ncia, os
fundos da TAP em Mogambique foram
desviados para a conta do Tesouro Por-
tugu6s, manobra a partir da qual esses
fundos passam a ser utilizados para pa-
gar todas as despesas da Embaixada e
dos Consulados de Portugal em Mogam-
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de pagamento aos depositantes dos do.
partamento$ no nos$o Pais rJo Banco de
Fomento Naclonal g do Baneo Finto &
Sotto Mayor, eles devErio ser r€posto!
nas contas dos sEus respsctivr:s proprie-
t6rios e por estes movimentados do acor-
do com a lei. Esta 6 a rirnica posigEo que
dofendo os interssses logitimss da cco.
nomia mogambicaria o dos dopositantes.

Ao contr6rio, a Delegagdo portugussa
pretendeu qus gssss fundos venham r
scr de novo livromente movirnentados
pela Embaixada o polos Consulados de
Portugal em ,Mogarnbique, sern os repor
em norne dos saus vsrdadoiros proprle-

t6rios.

SITUAQAO DAS EMPRHSAS LIGADAS
AO B.F.N. E B.P.S.M"

Uma das quest6es em anAlise nas con-
versagOes entro Mogambigue e Portugal
sra a situagSo das empresas ligadas ao$
departamentos enn Mogambique do Ban-
co de Fomonto Nacional e do Eanco Pin-
to & Sotto fVlayor. A tentativa de valo-
rizagio da heranga colonial, una cons-
tante fundamontal das posigOes da Dele-
gag6o portuguesa, 6 particularmento ovi-
dente na anAlise slesta quest6o.

Das empresas en\rolvidas dostacanr-se
a Companhia de Cimontos de Mopambi-
que, a Quimica tieral, a S/lsbelra SARL,
a Orizicola de Mogambique - estas li"
gadas ao Banco Pinto & Sotto Mayor,
isto e, empresas do senhoi' Champali-
maud - e a Maragra, ligada ao Banco de
Fomsnto Nacional"

. Para caracterizar a poslg&o assumida
pela DelegagSo portuguesa, irnporta ana-
lisar a origem destas ernpresas, como sB
desenvolveram e quai 6 a sua situagio
actual,

Para uma an5lise mais detalhada, esc&,
lhemos dois casos ((oxernplaresu de en-
tre as empresas gus foram objecto ds
discussio nas conversag6es: a Maragra e
a Companhia cle Cinrentos do Mogambi-
que'

A MAFAGRA

A Maragra (lMarracueno Agricoto) 6
uma €mpresa produtora do agrlcan, nela
trabalham hoje 6 000 trabalhadores (dos
quais dependom 2500$ p*ssoas). Afecta
de lorma directa a vicla ccondrnica a so-
cial do Distrito da lVlarihiga.

Tondo un capital de 160000 contos,
a Maragra, j6 antos de '1973, se oncontra-
va tecnieasnente falida" pois, nossa altura,

tinha acumulado prejuizos que totaliza-
vam 222355 contos. Em 1975 esses pre-
juizos atingiam cArca cle 480 000 contos!

l.Jm r6pido estudo dos relat6rios e con.
tas publicados anualmonte pela Maragra
mostra que a empresa, logo que come-
gou a laborar, comegou tamb6m a actr
mular prejuilos. Assirn, vgjam-so os pro-
juizos nos anos referidos a,seguir:

1969-54476 contos
1970-4o672contos
'1971 -29 515 contos
1972 - 35 515 contos
1973 - 57 t60 contos

Estes nfimeros, s6 por si, tornam claro
guo a Maragra ora uma cmprgsa irreme.
diavolrnonto maN concebida" Fara agrayar

1964, devido ao facto-de o seu consumo
de ag{car ser superior i produgio das
col6nias, Portugaf viu-se obrigado a com.
prar grandes quantidades desse produto
no mercado internacional. Assim, so em
1962 Portugal tinha ulh excedente em
ag0car de 6000 toneladas, em 1964 pre.
cisou de comprar no mercado internacio.
nal 81 000 toneladas, pagando em divisas.

Perante esta SituagdO, segundo o ci.
tado decreto, o governo colonial criou
uma ComissSo ((encarregada de estudal
o regime que vigorarS(...) tendo em vis-
ta as necessidades de abastecimento da
Metr6pole e de promogEo da cultura agu.
careira no espago econ6mico nacionabr.

Essa Comissdo, no estudo qtie apresen.
tou, dizia que a previsSo a curto prazo era

**1' .'1..I.i

Maragra, uma empresa irremediauelmente mol coneebida

os sucessivos prejuizos, contribuiu forte-
mente a circunstSncia de Portuga!, no
tempo colonial, comprar o agricar a Mo-
q;ambique a progos ruinosos para o nosso
Pais, muito abaixo dos pregos no merca-
do intarnac!enal.

A LoGICA DO COLONIALISMO

0 rnais significativo 6 quo esta sltua.
96o' de projuizo cr6nico jit tinha sido
pravista pelos pr6prios criadsies da Ma-
ragret na altura em que a empresa foi
corlstituida. Para compreondor porque 6
que, apssar disso, ela foi criada importa
'referir a situagSo do abastecirhento do
agficar no ent6o chamads ((espago por-
tuguds*.

No predmbulo do ciecreto do governo
colonial n." 47 337 de 24 de Novembro
de '1966 podo ler-se que a produgio de
apticar por parto das <<provincias ultra-
marlnaslr nio conseguia satisfazer o cres-
cente coflsumo interno da motn6pole co-
fonial. Ilontugal n6o produzia ag$car. Ern

preocupante, o que obrigaria Portugal a
continuar a recorrer aos mercados inter-
nacionais para comprar ag0car.

Pira o Govorno coloniat isto punha o
problema de ter de pagar o ag0car im.
portado om divisas do que precisava, no.
msadamente, para a compra de material
militar para a guerra colonial de agressio.
Al6rn disso, o prego que tinha de pagar
ao rnercado internacional era muito. mais
elevado do quo o que pagava nas col6-
nias.

O decreto que estamos a citar decidia
ent6o da necessidade de criar 3 novos
empreendimentos .agucareiros nas col6.
nias, com a finalidade de se garantir o
abastecimento total A metr6pole coloniat
e, ainda, a exportagSo para fora do cha-
mado (espago portuguAs)r.

E nesta base que o goyemo colonial'
em Mogambique lez nascer a Maragra,
a partir de uma concess6o feita a um
capitalista de nome Hermes Pereira Petiz,
homem bastante corhecido pelas auas
negociatas fraudulentas.

{
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TTRAR A9TJCAR DO SAt

€ neste quadro que foi criada a Mara-
'gra, empresa incapaz de ser rent6vel des.'de 

o primeiro dia de taboragSo. Quer di-
zori ao colonialismo portugu6s n5o im-
portava que a ompresa em si fosse orr
n6o rent5vel, desde que permitisse er-
plorar o trabalho mogambicano para for.
necer ag0car l. metr6pole colonial.

Dado que o capital da empresa tinha
sido mais do que totalmente absorvido
pelos prejuizos, a empresa nio tinha di-
nheiro. Rocorria aos empr6stimos do Ban-
co de Fomentrr Nacional. Os juros que
a Maragra, por isso, tinha que suportar
oram enormes - s6 em 1973 pagou cer-
ca de 59 000 contos de juros e, ern 1974,
mais de 6 7000 contos.

. Por outro lado, as condig6es particu-
lares do investimento na Maragra deter-
minaram que ela nunca pudesse atingir
as taxas de rentabilidade que as outras',agucareiras 

tinham conseguido. para so
ver isto, basta dizer que, devido is con-
'dig6es da zona onde a Maragra se insta-
lara, ota necess6rio gastar na prepara-

, g5o dos terrenos (diques, estag6es de
bombagem de 5gua, drenagens, etc) 55
contos por hectare, enquanto euo, por
eremplo, na Agucareira de Mogambique,
em Sofala, essas despesas andavam a'volta 

do 7 contos por hectars.
Como se explica isto?
Para se utilizar totalmente a capacida-

de da fSbrica (o que n6o foi conseguido)
esta deveria produzir 60 000 toneladds.
ora os terrenos nao podiam produzir a
quantidado de cana suficiente para isso,
era impossivel ampliar a 6rea de cultivd
e, f inalmente, os terrenos al i  existentes
s5o salgados, por se situarem nas pro-
ximidades do mar e ao mesmo nivel das
suas 6guas.

O absurdo do empreendimento residia
precisamente no facto de, por raz6es di-
tadas pela estrat6gia do colonialismo, so
pretender produzir agtcar a partir de saf.

Quem financiou este absurdo, quem foi
alimentando os crescentes preluizos,
guem inevitavelmente se envolveu cada
vez mais na falGncia galopanto da Mara.
gra foi o Banco de ,Fomento Nacionat.
F6-lo por estar, no quadro da sua <aca6o'de 

fornento)), indissociavelmento ligado i
ostrat6gia do colonialismo.

A COMPANHIA DE CIMENTOS DE MO.
gAMBtQUE

Oa Maragra passemos ao outro caso
nexemplan) quo escolhemos, a Compa.

nhia de Cimentos de Mogambique
(ccM).

A CCM foi lundada om 1945, com o
objectivo de explorar a ind0stria do ci-
mentos e de outros materiais de corui.
trugSo, Em 1969 o seu capital ora do
400 000 contos e nela participavam maio.
ritariamente empresas do grupo Cham-
palimaud em Portugal, que em 1975 fo.
ram abrangidas pelas nacionalizag6es na.
quelo Pais. Hoje, a perticipagSo dessas
empresas na CCM e aF respectivas res.
ponsabilidades cabem assim ao Estado
portugu6s

Os locais onde se implantou as f5bri.
cas de CCM denunciam a estrat6gia do
grupo monopolista s os interesses que
servia, os do colonial-fascismo.

A CCM estabeleceu-se primeiro na zo-
na da capital, na entSo Lourengo Mar-
ques, onds era nraior a necessidade de
cimento por ser ai que se concentrava
a maior parte das obras de construgSo
civil. Dessa forma fomentava a constru-
96o de pr6dios de rendimento com fins
especulativos, qu€ so desenvolveu de
forma escandalosa para alojar a burgue-
sia colonial e o aparelho burocrStico de
dominagSo. A necessidade de produgSo
de cimento vai aumentar devido i cons-
trugdo de infr+estruturas militaros.

Por isso, a CCM instala a f5brica de
Nova Maceira, no Dondo, e ? f5brica de
Nacala. Gom .elas pretende aumentar os
lucros facilitados pela concessSo do 'ex-

clusivo da produgdo de cimento.
Gom este objectivo, a empresa desviou

para o Dondo uma linha de labrico de
alta capacidade que fora encomendada
para a ent6o Lourengo Marques e se des-
tinou a satistazer as necessidades de
construgSo da barragem de Cahora Bas-
sa.

A fSbrica de Nacala era importante pa.
ra a produgdo de cimento com vista i
construgeo do porto daquela cidade o
de infra-estruturas militares. O porto de
Nacala favorocia a ocupagSo militar das
provincias de Nampula, Cabo Delgado e
Niassa e ga,'antia o escoamento de pro.
dutos de e paru o Malawi.

DEFORMAQOES, DESPROPORgOES E
FALENCIA

Os investimentos que garantiam o mo-
nop6lio da CCM na produgEo de cimen-
to e de cal foram feitos sem qualquor
planificag6o e ao . sabor das imposig6es
politicas do colonialismo pelo cabecilha
do grupo, o senlror Champalimaud,

lsto explica toda a improvisagio que
6 facilmente visivet em qualquer visita
ds instalag6es das fibricas; sec96es da
linha de fabrico incornpletas, o que pno-
voca o estrangulamento da produgEo e
o seu encarecimento; proiectos mal fei-
tos como 6 o caso da f5brica do Dondo
cujos terrenos siio sujeitos a infiltrag6es
de Sgua e a inundag6es; aus6ncia dos
esqr:emas el6ctricos; equipamento velho
que n6o funciona, gtc., gtc. Estes seo
apenas alguns de um srm nfmero de
exemplos que poderiam ser dados.

Os equipamentos instalados eram equi-
pamentos em segunda mEo, proveniente-s
do uma empresa do giupo em Portugal.
Foram, no entanto, comprados como se
fossem novos e pagos a um prego mui-
to superior ao valor reaf. A assist6ncia
t€cnica e a aquisigEo de acess6rios o so-
,bressalentes s6o extremamento diticul-
tadas pelo facto de os equipamentos se.
rem de diversas origens.

At6 1972, os prejuizos acumulados pe-
la CCM elevavam-se a 324000 contos.
Em 1973, a CCM tevo um prejuizo de
12903 contos o, em 1974, de 52000 con.
tos.

Um relat6rio da AdministragSo da CCM
de 1973, dirigido ao senhor Champali-
rnaud, referia que os prejuizos se man-
teriam nos 5 anos seguintes e a empresa
n6o conseguiria alcangar qualquer rendi-
mento para o capital investido.

A CCM, que i6 funcionava com grandos
prejuizos, entra em colapso com o acen-
tuar da crise do colonial-capitalismo. Sen-
do esta situagSo agravada por uma de-
ficiente ou mal intencionada gestSo em-
presarial, n6o 6 de admirar que os pro-
juizos se tenham continuado a acumular.
Em 1978 pode-se calcular que o total dos
prejuizos acumulados ascondia a 1300000
contos, o que ultrapassa largamente o
mag[o €pltal investido.

A empresa estava, pois, falida.

Outro aspecto 6 o das dividas. Mos-
trando-se incapaz h5 muitos anos de pa-
gar as suas dividas. a CCM devia ao
Eanco Pinto & Sotto Mayor, em 1974,
mais de 900 000 contos.

O suporte financoiro de todo este es-
quema era fornecido pelo Banco de Fo-
mento Nacional g, principalmento, pelo

Banco Pinto & Sotto Mayor. o qual por-

tencendo ao mesmo grupo monopolista,
canalizava os lundos dos seus deposi-
tantes fara estes investimentos desas-
uosos.
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Referimos a tragos largos a hist6ria

exemplar de duas das empresas lalidas

que foram oblecto.das conversag6es en-

tre Mogambique e Portugal. A hist6ria das

outras 6 semelhante.

Assim, por exemplo,  a empresa Moa-

gem da Beira SARL (Mobeira)  passou in i -

c ia lmente por uma prolongada fase de

paral isagdo, For fa l ta de meios f inancei-

ros.  Quanclo comegou a produzir .  a sua

capacidade de moagem de t r igo era de

tal  modo insul ic iente que n6o t inha pos-

s ib i l idade de pagar os ernpr6st imos re-

ceb idos .

Mais tarde.  numa manobra dest ihada a

transfer i r  d iv isas,  os seus propr iet5r ios

importaram outro equipamento que,  de

antemdo, se sabia n6o poder v i r  a ser

ut i l izado na sua m6xirna capacidade, por

esta exceder as necessidade de consu-

mo da sociedade colonia l ,

A hjst6ria destas empresas 6 a hist6

r ia da vergonhosa ut i l izagSo peio Banco

Pinto & Sotto Mayor e pelo Banco de

Fomento Nacional  das economias depo-

sitadas nesses bancos par.t serrrir os

baixos interesses dos grupos monopol is-

tas e da bl ' rguesia colonia l ,  para proce-

der d p i lhagem de div isas geradas d cus-

ta da exploragio do nosso Povo.

Na fase f inal  da derrocada do colonia-

l ismo. os grupos monopol is tas intensi f i -

caram a sabotagem economica e in ic ia-

ram o abandono das suas empresas.

A fuga precip i tada dos colonos e a

destru igdo de equipamentos e insta lag6es,

ambas orquestradas e comandadas pelos

capi ta l is tas em debandada, agravaram

ainda mais a s i tuag6o destas empresas.

A s i tuagdo de fa lOrrc ia em que a maio

r ia delas se encontrava,  camul lada pela

concessdo de empr6st imos da Banca co-

lonia l ,  deixa de estar  camuf lada,  surge
d v ista de lorma gr i tante e faz pairar  so-

bre as empresas a ameaga de tota l  pa-

ral isag6o

A classe oper6r ia mogambicana, orga-

n i zada  pe la  FRELIMO nps  Grupos  D ina -

mizadores,  langa uma vigorosa ofensiva

contra a sabotagem econ6mica.  conse-
gue t ravar o processo de destru igSo de

instalag6es e equipamentos e cr ia condi-
g6es g:ara ul t rapassar a cr ise do colonia-
l ismo, a in ic iar  a reconstrugSo nacional

e recuperar a produgSo.

DEMISSAO DAS
PELO ESTADO

RESPONSABILIDADES
PORTUGUES

Em 1975, o Estado portugu6s,
t5rio das empresas l igadas aos

mentos do Banco Prnto & Sotto MaYor

e do Banco de Fomento Nacional devido
As nacionalizag6es em Portugal, assume

num protocolo por ele assinado, o com-
pro.misso de assegurar a gestSo e o fun-

cionamento das suas erqpresas em Mo-
gambique.

A Maragra foi votada a um abandono
total. AdministragSo ausente, nao prepa-

rag6o dos campos de cultivo, falta de
manutengSo e consequente deterioragSo
dos equipamentos, caracterizam de lor-
rna impressiva esse abandono. Apesar

dos repetidos contactos estabelecidos
pelas estruturas competentes do nosso
Governo com as entidades competentes
do Governo portugu6s, nio foi tomada
por estas qualquer medida para assegu-
rar o funcionamento da empresa.

Neste momento, a Quimica Geral conta
apenas conl um t6cnico de nivel m6dio
colocado pelos propriet5rios da empresa.
Estes, apesar do desejo repetidamente
manifesto pelo nosso Governo de se f ir
marem contralos de assist6ncia t6cnica,
nio levaram a cabo nenhuma ac96o si-
gni l icat iva no sentido de assegurar o
luncionamento da empresa. Basta referir
que, em 1974, havia uB t6cnicos na em-
presa. os qr:ais abandonaram todos o
nosso Pais. sem terem sido substi tuidos.
t\s consequ6ncias s5o dramaticamente
visiveis os equipamentos encontram-
-se em eslado tao last imAvel que poem

em risco a continuidade da produg6o e a
,saude dos t rabalhadores.

A s i tuagSo de abandono 6 iddnt ica na

Mobeira, que se encontra prat icamente

sem administragdo e n6o tem garantia

de assistOncia t6cnica aos equipamen-
tos.

Face d saida dos t6cnicos da Compa-
nhia de Cimentos de Mogambique, o nos-
so Governo tem realizado sucessivos
contactos e manifestado o desejo de es-

tabelecer contratos de assist€ncla t6cna
ca com a CIMPOR (empresa portugue-

sa do mesmo ramo que tamb6m 6 pro-
priedade do Estado portugu6s). Apesar
disso, n6o loi possivel at6 agora f irmar
qualqyer contrato por recusa de aprova-
g5o do Estado portugu6s.

O abandono a que a CCM foi votada
pelo Estado portuEu€s levou a que nao

se t ivessem real izado na devida altura os
necess6rios trabalhos de manutengio dos
equipamentos. lsto traduziu-se em eleva-
dos prejuizos em equipamento detertora-
do de forma irrecuper6vel e numa para-
gem de muitos meses para se fazer as
reparag6es necess6rias. Estas loram rea-
l izadas porque o nosso Governo. face ao
n5o cr:mprimento das responsabil idades
pelo Estado portugu6s, contratou outras
en'lpresas estrangeiras. a quem pagou em
divisas os servigos prestados, al6m de
adquir ir  equipamento para substi tuir o
intrt i l izado. Por outro lado. n5o loi neste
periodo feito nenhum dos investimentos
necess6rios ao correcto dimensionamento
das fSbricas, pelo que estas continuam
a furrcionar com graves estrangulamentos
e deficiGncias, que elevam ainda mais
os custos de prodr:qio. Suprindo respon'
sabi l idades que cabem ao Estado portu-
guds, a Banca de Estado da Rep0blica
Popular de Mogambique forneceu A CCM
ate Dezernbro de 1978, empr6stimos no
valor de 967 000 contos.
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Quando, em Fevereiro de 1978, se ani-

ciaram as cooversag6es relativas a eues;
t6es preticas decorrentes da estrutura-
g5o da Banca no nosso Pais, essas em-
presas s6 estavam em condig6es de po

derem ser inscritas na ordem dos traba-

lhos gragas aos sacrificios da Rep[blica

Popular  de Mogambique para as manter

em funcionamento.

Inesperadamente e em flagrante con-

traste com o total desinteresse at6 ai

mani festado pelo Estado portugues,  a sua

delegagbo apresenta-se como estando dis
posta a assegurar a assist€ncia tr5cnica e

a part ic ipar no saneamento f inanceiro das.

empresas. Mas o certo 6 que, ao rnesmo

tempo que afirmava isto repetidantente,

cont inuava a n6o tomar qualquer medida
pr6tica e a manter pendente a assinatura

dos contratos de assistdncia t6cnica

Pretende-se com isto pressionar Mo-
gambique no sent ido de o nosso Gover-

no acei tar  como pr incip io que o sanea-

mento f inanceiro das empresas dependia

do aumento do prego dos seus produtos

e de uma reaval iagSo do patr imonio da-
quelas empresas.

Nas conversagdes,  a delegaqSo portu-

guesa chegou ao ponto de inrputar  A Re,
pr ib l ica Popular  de Mogambrqure a res-
ponsabi l idade pela asi tuaEso di f ic i l  enl
que se encontram as empresas>>. Empre-

sas gue eram apresentadas como cons-

t i tu indo benef ic io para o nosso Pais.

Desde o in ic io a delegaqSo mogambi

ca re je i tou que ta is real izaq6es do colo-

nia l ismo const i tuam benef ic ios pala o
Povo mogarnbicano e a Rep0bl ica Po-
pular  de Mogambique. Rejei tou por isso

a pretensSo de fazer a reaval iagSo destes
empreendimentos,  constru idos d custa da
pi lhagem e da exploraqSo brutal  do nos

so Povo e que so se encontram ainda a
func ionar  g raQas  aos  es lo rqos  do  nosso
Povo e do nosso Estado O normal  se; i t r
peL-r  contr6r io,  contabi l izar  o apoio hu-
n ' i ,Jr ' io ,  t6cnico e f inanceiro dado pela Re-
p0b l i ca  Pop t ' l a r  de  Mogamb ique  e  a  r ra lo -

r i zagSo  que  esse  apo io  cons t i t u iu  pa ra

um pa t r i rnon io  que .  sem e le .  es ta r ia  em
ai l iantado estado de deter ioragSo"

A  ncssa  De legaqSo n io  pod ia  tambenr
acei tar  que a solugSo para os problemas

f inanceiros destas empresas fosse o au-
mento c iesmedido dos pregos dos seus
proclL!tos.

U I -T IMATO E  INGERENCIA

A nossa DelegagSo colocou o proble

ma nos seus devidos termos.

O tratamento a dar aos empr6stimos
que as empresas nunca tiveram nem tdm
capacidade para pagar, bem como o nivel
de pregos a estabelecer passam p6la re-
al izagSo de um conjunto de ac96es cuja
responsabil idade 6, fundamentalrnente,
dos propriet6rios das empresas, neste ca
so, o Estado portugu6s.

Nomeadamente, e preciso lazer signi-
ficativos investimentos em equipamentos
e construg6es, inventariar os recursos em
mat6rr ias-primas, desenvolver a formagSo
de pessoal, garantir  a necess6ria assis-
t0ncia t6cnica, bem como uma corrccrir
gestSo, dotando as empresas de direc-
gao e quadros t6cnicos e administrat i-
vos. So nesta perspectiva, e ndo no em-
polarnento art i f ic ial dos pregos, se pode
encontrar uma solugSo real para a situa-

95o destas empresas.
Mlas, para a DelegagSo portuguesa, a

solugSo das deficiencias, deformag6es e
cNesproporE6es destr is enlpresas deve ser
paga pelo nosso Povo atrav6s de um
aumento desmedido dos pregos dos pro-
Jutos.

Nas conversag6es que a DelegaEao
por tuguesa rompeu no m6s de Marqo,
esrta chegou ao ponto de af irmar que
sern a rnodif icagSo da pol i t ica de pregcs,
da pol i t ica laboral e de praticas adminis-
trat ivas da F{ep0blica Popular de Mo-
q;rnrbique o Estado portugu6s ndo esta-
r ia cl isposto a reconhecer o principio da
rrnobi l idade dos depositos do Tesouro
lrortuguOs e clo Consulado Geral,  a rea-
l izar o satreamento f inanceiro e econo-
mico das empresas e a assegurar- lhes a
rrccessAria assistOncia t6cnica!

Esta posigSo, que assumiu a natureza
de um ult inrato e de uma ingerencia nos
assuntos internos do nosso Pais, foi pron
tamente reieitada pela Delegagio mo-
j a m o i c a n a .

REFLEXOS DA RECUPERAQAO

{: ,APIIALISTA

Porque assume a Delegag6o portugue-

sa estas posigoes? As raz6es encontram-
-se fundanrentalmente a dois n iveis.

Em pr imeiro lugar,  ao tentar  demons-

trar  a todo o custo que as empresas fa-
i ic ias podem pagar os emprest imos que

l r te  t ro je  nunca  pagaranr ,  p , , t ende  i l ud i r

a fa lencia dos c lepartamentos do Banco
de Fomento Nacional  e dc Banco Pinto

& Sotto Mayor.  Pretende levar Mogam-

bique a acei tar  que os empr6st imos que

estes departamentos fizeram podem ser
recuperados e util izados para pagar aos
clepositantes. Desse modo, l ibertaria os

dep6sitos dos Consr:lados e os fundos da
l'HP (de que jit explic6mos a origem
e natureza e a sua utilizagQo anterior).

Em 
'' 

iegunoo'tu$ir, a 
'd8tegagao 

por-
tuguesa procura' levar a Rep0blica Popu
lar de Moganrbique a aceitar que empre-
endimentos que foram lruto das necessi-
dades da pol i t ica colonial e, nomeada-
mente, das da guerra de agressSo con-
tra o nosso Povo e resultado de espet:u-
lagSo e negociatas dos grupos monopo-
l istas e da burguesia colonial c:rst i tuem
um beneficio para o nosso Pais. Com
issc, pretende q.re aceiternos a rearrali+

96o dessas ernpresas para calcular o seu
valor actual. Ora esta tentativa resulta
da pol i ' ; rca de c5lculo das indemnizag6es
aos grupos monopolistas portugueses,
cujas empresas em Portugal o Estado
portugu0s t inha nacional izado. Pol i t ica
que se inscreve ho quadro da desnacio-
nal izagSo e desintervengSo das empresas
em Portugai, que s5o devolvidas dqueles
grupos monopolistas.

Trata se de procurar levar a Repfblica
Popular de Mogambique a assumir a he-
ranga colonial que sempre rejeitou e re-
jeita, e de tentar fazer rel lect ir  em Mo-
gambique a recuperagio capital ista que
se processa em Portugal.

O <TESTATUTO DE PESSOAS E BENSD

Uma das condigoes pr6vias que a De-
lega.;ao portuguesa quis impor para o
prosseguimento das conversag6es era a
da trnecessidade de se negociar em ter-
rnos inequivocos um estatuto de pessoas

e regime de seus bensu para os cidaddos
portugueses em Mogambique, que, se-
gundo aquela Delegaq6o, estava previsto

no art igo 15." do Acordo de Lusaka.
No Acordo de l-usaka tornado publico

se referia a necessidade de as duas par-

tes agirem aconcertadamente para el imi-
nal '  todas as sequelas do colonial ismol.
i 'eferirrdo se tamb6m gue <acordos espe-
ciais regulariam, numa base de reciproci-
dade. o estatuto dos cidadSos portugue-

sss residentes em Mogambiqt:e e dos ci-
dadaos rnoqambicanos residentes em Por
tuEal .u

Assim, a <<inequivoca)) manifestagdo da
Detegaqiio portuguesa assenta numa equi-
voca interpretaqao do art igo 15." do Acor
do de Lusaka. Em primeiro lugar nada

ai se diz a respeito de um ttreg;me de
bensu. Enr segundo lugar, .resultava bem
claro que, na perspectiva da eliminagdo
das sequelas do colonialismo, tratava-se
essencialmente de retirar d burguesia co-
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lonial os privil6gios quo dotinha, passa4- 
-- lugal. decidiram vir pqr sua pr6pria €on. p€nsarnos quc neo 6 isto que o Go_

do os cidadaos portugqeses rssidontgs- t! pafa Mof4nbiqua dar o sou apoio a verno portuguos pretende p.oteger.
cm Mo9ambiqrf€ a lsr um egtatuto do BcorEtrugto nacioml, mant€ndo asisim
tipo novo.

A FI'GA DOS COLONOS

A perman€ncia dos cidadSos portugue-
scs que residiam em Mogambique depen-
dia deles pr6prios, da sua capacidade
de rejeitarem o estatuto de colonos, da
sua capacidade de superar as sequelas
do colonialismo, os complexos de sup€-
rioridade, os privil6gios, o racismo, o des-
prezo pelo nosso Povo.

A derrota do colonialismo e a assinatu
ra dos Acordos de Lusaka n5o significa-
ram a sirbita desaparigdo das emanag6es
e sequelas do colonialismo. Na realidade
face d vit6ria do Povo mogambicano, os
meios colonialistas e a reacgfio portu-
guesa n6o se conformaram. No pr6prio
dia da assinatura dos Acordos de Lusaka
e. mais tarde, em 21 de Outubro, colonos
e fantoches locais, teleguiados de Por-
tugal, utilizando forgas armadas portu-

Euesas tentaram manobras criminosas.
Manobras que foram facilitadas pelos
circulos reaccion6rios junto do Governo
portugu6s. 56 a ac96o imediata e en6r-
gica do nosso Povo e das FPLM dirigi-
dos pela FRELIMO permitiu esmagar ra
pidamente essas provocag6es armadas
e evitar que elas lizessem correr ainda
mais sangue.

Podemos agora perguntar: porgue saiu
ent5o, a maioria dos cidadSos portugue-
ses que r isidiam em Mogambique? Quem
levou A fuga de pessoas que, aceitando
as nossas leis e respeitando a nossa li-
nha politica, poderiam ter ficado e co-
tribuido utilmente para a reconstrugdo do
nosso PaisT Quem se op6s a que portu-
gueses vivam em Mogambique sem o
estatuto de colonos? A resposta a €sta ,
pergunta 6 clara: os capitalistas portu-
gueses, a burguesia colonial. Com o apoio
e a participagao activa dos circulos ofi-
ciais reaccionSrios em Portugal.

QUEM TMPEDE A COOPERAqAO

Tudo isto acontece apesar do Acordo
Geraf de Cooperagdo assinado entre os
oois Paises ap6s a lndepend6ncia de Mo-
gambique, que s6 foi ratificado 

.por por-

tugal em 1977 e que ainda n6o foi colr
venientemente implementado por este
Pais.

Milhares de cidadios portugueses, ap6s
v6rios meses de espera da ratiticagio e
e implementagSo do acordo por por-

vivos os lagos de amizade entre os dois
Povos. Vemos cidadSos portugueses quo
conngsco coopcram em Mogambique, en-
tregar ao Presidente Samora Machef um
cheque de 100 contos para o reforgo da
nossa capacidado defensiva.

Sabemos que muitas centenas de ou
tros trabalhadores portugueses aguardam
a implementagSo por parte do Governo
portugu6s do Acordo Geral de Coopera-
96o para poderem trabalhar em Mogam-
bique. Querem apenas que o Governo por
ttrgu6s lhes garanta aquando do seu re-
gresso o direito ao emprego que t6m
em Portugal.

O Governo portuguds, por interm6dio
da sua DelegagSo ds conversag6es veio
do novo procurar imp6r como contrapar-
tida da implementagdo do Acordo do
CooperagSo a exist6ncia de unr estatuto
do pessoas e regime dos seus bens. Es-
ta questdo j5 tora discrtida anteriormen.
te, j5 era absolutamente clara a posiqSo
do nosso Governo. tirmemente apresen-
tada em conversag6es j5 havidas.

O QUP PRETENDE O GOVEFNO
PORTUGUES

Efectivamente, que bens trazem consi-
go aqueles que, pela primeira vez, v6m a
Mogambique, al6m da sua bagagem, cu-
io retorno est6 previsto nos contratos
individr;ais com cada cooperante?' eue
bens pretende o Governo portugu6s pro-
teger para al6m daquilo que a Repfbl i-
ca Popular de Mogambique j6 garante,
nos termos do Acordo Geral de Coopera-
96o e dos acordos individuais, ou seja,
a transfer€ncia das suas bagagens, do re-
cheio normal da casa duma viatura pos-
suida h6 mais de um ano e de uma parte
do vencimento mensal2

SerS que o Governo portuguds quer,
de facto, assegurar a protecAeo dos por
tr:gueses que trabalham em Mogambique?

Ou ser5 que o Governo portuguOs pre-
tende proteger as acA6es fraudulentas da-
queles que, nas suas bagagens, preten-
dem levar, como se losse recheio nor-
mal da casa, sacos de arroz e de agtcar,
j6ias, marlim, quilos de papel higi6nico,
centenas de magos de cigarros, peles,
divisas, etc.
SerA que pretende proteger o tr6fico de
moedas de prata do nosso Pais que tanta
dificuldade nos tem criado?

A POSICAO DE MOQAMBIQUE

A DelegagSo da Repriblica popular de
Mogambique ndo podia, portanto, aceitar
uma tal posigdo, que implicava a recupe-
g5o pelos Champalimaud, Melos e outros
tralicantes menores, seus representantes,
herdeiros ou sucessores dos bens que
s6o o produto da espoliag6o do nosso
Povo.

Esta firme posig6o do nosso Governo
i6 tinha sido tomada anteriormente, em
Margo de 1976, aquando das conversa-
g6es com a Delegagio portuguesa che-
liada pelo Dr. Gomes Mota. Esta fizera
a ameaga de estabelecer uma ponte a6rea
para retirar os cidaddos portugueses de
Mogambique, se n6o fosse assinado o
estatuto de pessoas e bens. prontamen-

te, a nossa DelegagSo disse que uma tat
atitr:de era da completa responsabilida-
de do Governo portuguOs e que Mogam-
bique saberia fazer face a ela. Em Junho
de 1978, o Governo mogambicano rea-
firmou csta posigSo perante idGntica ame
a9a'

Nas duas ocasi6es, a Delegagdo mo-
gambicana deixou bem claro que, se essa
atitr,rde fosse tomada, ela n6o iria abalar
a nossa solidariedade internacionalista
para com o Povo portugu6s e que ela
significaria a intensificagdo do combate
contra as sequeias do colonial ismo, con-
tra o capital ismo e o imperial ismo.

O nosso Pais acolhe os cidaddos es-
traiigeiros que aqui desejem viver e dar
uma contribuigSo 0til ao progresso de Mo
gambique e que respeitem integralmente
a soberania do Povo rnogambicano, as
suas leis e o selr sistema politico, econ6
mico e social.

A Repilbl ica Popular de Moga4bique
ndo faz discriminagdo de qualquer esp6-
cie. Ndo admite gue cidadSos portugueses
or, de qualquer outra nacionalidade te
nharn em Mogambique qualquer esp6cie
de estatuto privilegiado em relagdo aos
outros cidaddos estrangeiros residentes no
Pais. Os direitos de todos os cidad6os
estrangeiros residentes em Mogambique
sdo garantidos pelas leis da Rep0blica Po
pular de Mogambique, pelos acordos de
cooperagSo celebrados com os respecti-

vos paises de origem e pelos contratos
de trabalho assinados com os cooperair-
tes,

o
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