
Portugal-Africa

Da descolonizagao a solidariedade
Remetido ao sitlncio durante anos por imperativos de
ordem militar, o autor, figura destacada do 25 de
Abrit, faz alguma luzsobre as teses que, ell Pgrtygal,

se contron{aram quanto d descolonizagdo. E afirma
que a coopera1do com os novos paises. africanos
<pressupOe dabarte de todos os interuenientes uma
vontade'potiticd efectiva, que ultrap?-sse as simp/es
declaraioes de intengoes e se manifeste por actos

concretosu

n UANDO a madrugada l iber-
ptudotu de 25 de Abri l  de

- 1974 abriu f inalntente as
portas da Esperanga ao Povo Portu-
guds. derrubando um regime caduco
e bafiento que se mostrava comPle-
tamente incapaz de achar saida para
a teia em que se t inha voluntdria e
ineptamente enredado, a adesio po-
pular expontAnea que o Movimento
das Forgas Armadas imediatamente
recebeu. teve por base, mais de que
uma maioria anti fascista h6 muito
existente: a de uma esmagadora
maioria que se opunha ao Prosse-
guimento das guerras coloniais.

Dai que. naturalmente, a Par das
primeiras medidas de democratiza-
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gao da vida nacional, tais como a
neutralizagio e dissolugio da poli-
cia pol(t ica (PIDE/DGS) e a extin-
gio da censura, a Pressdo PoPular
exigisse medidas politicas imediatas
para se comegar a P6r termo ao fla-
gelo dessas guerras, que se arrasta-
vam h6 mais de treze anos, sem
justiEa, sem esperangae sem futuro.
Iniciava-se assim aquilo que se con-
vencionou chamar o Processo de
Descolonizagdo.

Acrescente-se de Passagem que a
pouco e pouco o Povo fora tomando
consci€ncia de que o velho regime jri

s6 conseguia autojustificar as medi-
das mais repressivas e impopulares,
com o pretexto de manter intacto o

espirito de retaguarda, Pois, se-
gundo argumentava, "seria anti-pa-
tri6tico permitir que, enquanto as
nossas tropas se batiam em Africa na
defesa de um Portugal multiracial e
multicontinental, forgas subversi-
vas pusessem em dfvida a justiga e
justificagio do seu sacrif(cio". lsto
significa que, na sua luta de liberta-

E6o contra o regime fascista, o Povo
Portuguds teve como naturais alia-
dos os Movimentos de Libertagio
que, com tremendas dificuldades,
heroismos e sacrificios, lutavam em
Africa pela independ€ncia dos seus
pafses. E que. sem as guerras colo-
niais. n6o teria havido o 25 de Abril.

Logicamente, assim, o Processo
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Revolucioniirio Portugu€s e o Pro-

cesso de Descolonizagao desenvol-
veram-se em parale lo e,  duma forma
contfnua e permanente,  mutuamente
se inf luenciaram.

Todas as grandes cr ises da Revo-
luEio de Abr i l ,  desde as mais aber-

tas e referenciadas,  como as de 1 3 de

Junho. 28 de Setembro e 1 l  de
Margo.  como aquelas que nao pas-

saram dos bast idores.  t iveram como
or igem ou componente pr incipal  os
problemas da descolonizagdo. E n6o
e por acaso ou coincid€ncia que o
Processo Revoluciondr io s6 fo i  su-
focado -  ou suspenso. como pode-

rAo pensar os mais opt imistas -

quando o Processo de Descoloniza-
gao terminou. A maior ia ant iguerra
colonia l  deixara de ter  raz6o de
exist i r  e a maior ia ant i fascista mos-
trou nao possuir  d indmica revolu-
ciondria suficiente para prosse-

s u i r .  . .

A derrota da

"tese federalista"

Em qualquer maior ia.  se 6 f i lc i l
obter  um c()nsenso negat ivo -  con-
t ra qualquer coisa -  6 sempre di f i -
c i l ,  quando n6o impossivel ,  obter
consensos posi t ivos.  Assim. o Mo-
vimento das ForEas Armadas e a
maioria conjuntural antiguerra co-
lonia l .  se faci lmente estar iam de
acordo quanto d necessidade de p6r
termo ds guerras por meios polfti-
cos.  imediatamente entraram em
dissens6o quanto d forma de real izar
esse object ivo.

O processo nAo seguiu.  portanto.
um desenvo lv imen to  l i nea r ,  reg is -
tando-se ao longo dele sucessivas
adaptaEoes e inf lexoes que ref lect i -
ram a mudanga de correlaEdo de
forEas que a propr ia evolugio dos
acontecimentos fazia ver i f icar .  Su-
cessivamente foram ensaiadas e su-
cessivamente derrotadas.  vdr ias l i -
nhas de acaao que se podem resumir
nas seguintes:

-  Concessdo i rs ant igas colonias
de uma simples autodeterminaEdo,
que v i r ia a permit i r .  por referendo. a
const i tu igao de uma FederaEao de
Estados.  mantendo Lisboa como
centro d i r igente.

-  Reconhecimento do di re i to d
independ€ncia dos novos pafses.
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mas promovendo atravds da realiza-

96o de eleigoes improvisadas de tipo
ocidental, a ascengio ao poder de
burguesias locais dominadas por co-
lonos e "assimilados", e garantin-
do assim a continuagio duma de-
pend€ncia de Portugal. no dmbito de
uma chamada Cornunidade Lusiada.

- Promogio de uma completa
independ€ncia desses paises atrav6s
da passagem de poderes aos Movi-
mentos de Libertagio que por ela se
tinham verdadeiramente batido ou
empenhado, tendo adquirido inter-
nacionalmente o estatuto de repre-
sentantes legitimos dos seus povos.
Criar-se-iam assim condigdes para
que. com um desenvolvimento para-
lelo da situagio politica em Portu-
gal, se pudessem criar, no futuro,
lagos de verdadeira solidariedade
social ista em que se vir ia a basear
uma cooperaglo de mftuo interesse
para os povos envolvidos.

Como se sabe. foi esta fltima
linha de acA6o e de pensamento po-
litico que acabou por prevalecer e,
em consequdncia, passos muito im-
portantes foram dados no sentido
geral de LibertagSo dog povos afri-
canos, que em muito ultrapassaram
o pr6prio dmbito da descolonizagio
portuguesa. Pena foi que, em Portu-
gal, a alienagio de uma classe poli
tica, provincianamente virada para
uma Europa que sempre nos tratou
- e continuard a tratar - como
europeus de segunda. nio tivesse
permitido aproveitar as suas poten-
cial idades, e nelas basear os objec-
tivos de uma verdadeira indepen-
d€ncia nacional. Mas isso 6 i6 outra
h is t6r ia . . .

0 dram6tico 6xodo

Seia di to em remate que o pro-

cesst l .  que algu6m i ronicamente

i6 chamou de " Descolonizagao

Exemplar" .  n io fo i .  nem poder ia ser
exemplar,  e n6o correu completa-
mente a contento de nenhuma das
partes envolv idas.  Por todos foram
comet idos mui tos erros,  a lguns evi-
tdveis.  e os t raumat ismos resul tan-
tes ainda se fazem sentir. Parado-
xalmente,  por exemplo.  tendo s ido o
problema colonia l  que deu or igem
em Portugal  h Revolugio de Abr i l .
foranr as consequ€ncias da desco-

lonizagio e principalmente o fen6-
meno do retorno dos colonos -
ainda um dia se hri-de fazer a verda-
deira hist6ria do que est6 por detr6s
do dram6tico 6xodo de Angola em
Setembro/Outubro de 1975 - que
criaram as condig6es propicias para
a sua sufocagio.

Contudo, processos desta com-
plexidade e grandeza, t€m que ser
avaliados e.m face dos seus resulta-
dos globais e ndo pelos seus erros e
acidentes de percurso. Assim hd que
reconhecer que a descolonizagSo
portuguesa foi talvez o 6nico pro-
cesso hist6rico dessa natureza reali-
zado sob imperativos de esquerda,
ou seja com uma 6ptica predominan-
temente de just iga, sobre considera-
goes de interesses materiais ou geo-
-estrat6gicos.

Por outro lado foram enormes as
suas repercuss6es a n(vel mundial e
estou mesmo convencido de que a
hist6ria vird um dia a considerd-lo
como parte integrante e importante
do ponto de inflexio ou viragem,
que representa o ano de 1974175,
marcando o in(cio do refluxo do im-
pdrio capitalista e o fim de uma
ef6mera "pax americana" de 30
anos, com a qual se tentou - e ainda
tenta - perpetuar a clamorosa in-
justiga da divisio planetdria entre
povos privilegiados e deserdados.

Aos que por tal objectivo se bate-
rem e batem. sejam quais forem as
injustigas e incompreens6es de que
sao v(t imas. restar6 pelo menos a
certeza de que o "sonho n6o foi em
vio l  "
Cooperagao: das declaragoes de

intengio aos actos...

Passados mais de sete anos sobre
o acesso i r  independ€ncia das nagoes
que foram as ant igas col t in ias.  a
opiniao pr ib l ica portuguesa cont inua
a  acompanhar  scmpre  com in te resse
-  embora  ncm semprc  c ( )m s impa-
t ia ou compreensao -  os progressos
e  v i c i ss i tudes  do  seu  desenvo lv i -
mento.  E.  saradas ou atenuadas pelo
tempo as pr incipais sequelas da des-
colonizagao. tornou-se general i -
zado o r ;conhecimento.  mesmo nos
meios mais reacciondr ios.  do inte-
resse que.  para Portugal .  apresenta
uma cooperaqao  ma is  i n tensa  ncssc
desenvo  l v imen to .
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l{sto: uma amlzade profuntla a antlgn

Por outro lado.  passados os pr i -
rneiros tempos e compreensivel  eu-
for ia pela independdncia t6o dura-
mcn te  a l canEada .  e  os  pequenos  ex -
cessos que levaram ao abandono ou
retracEao de mui tos residentes por-
tugueses que agora fazem fal ta.
esses paises reconheceram rapida-
mcntc a val idade da cooperagao por-
tuguesa .  a l i ce rEada  numa l fngua
comum. numa interpenetragao secu-
lar  de cul turas e em hi ib i tos de t raba-
lho e de comp()r tamento que fazem

QUc 05  po r tugucscs  se  s in tam ncsses
pa ises  apenas  como semi -es t range i -
r o s .

Rcconhec ido  ass im.  po r  quds i
unan im idade .  o  i n te resse  mf tuo  da
cooperaEao. hd que fbmentd- la a
todcls os niveis.  tanto sovernamcn-
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tais como pr ivados.  o que pressupoe
da parte de todos os intervenientes
uma vontade pol f t ica efect iva.  que
ul t rapasse as s imples declaragoes de
intengoes e se mani feste por actos
concretos.  Mas hi i  tambdm que nao
reduzir  os interesses mftuos dessa
cooperagao a s imples object ivos ma-
ter ia is.  E 6 aqui  que entra o pro-
blema da sol idar iedade.

Sabemos bem que entre os actuais
dir igentes portugueses no poder.  e
os di r igentes dos paises afr icanos de
expressao of ic ia l  portuguesa. n6o
h6. nem haverd provavelmente a
curto ou m6dio prazo.  uma ident i -
dade de pensamento pol i t ico.  Isso
nao  imped i rd  que .  obedecendo  ao
pr incfpio da nao ingcrdncia nos as-
suntos internos de outros estados.  se

estabelegam relag6es de cooperagdo
mutuamente frutuosas. Mas 6 ne-
cessiirio que simultaneamente n6o
se consintam ou promovam acgoes
externas capazes de solapar os acor-
dos efectuados. por raz6es de falta
de confianga.

E sabido. por exemplo. que em
Portugal actuam ds claras. e por
vezes com coniv€ncia ou protecgio
de autoridades ou partidos politicos
com responsabilidade governamen-
tal. denominados representantes de
grupos que declaradamente se pro-
p6em desestabilizar e derrubar os
regimes de Angola (UNITA) e Mo-
gambique (MNR). O descaramento
da sua actuagSo 6 tal que revistas e
publicagoes de larga difusio inter-
nacional (Afrique Defense, por ex.)
difundem constantemente os seus
ditos "comunicados" e " informa-
Q6es". com a menglo de terem sido
emitidos. pelos representantes das
respectivas "organizagdes", em
Lisboa.

Por outro lado. meios de comuni-
caE6o estatizados. jornais, r6dio e
televis6o, qudse tudo o que difun-
dem relativamente a esses paises 6
de origem hosti l .  E claro que as
autoridades se defendem argumen-
tando com a liberdade jornalistica
das redacAoes que nao podem in-
f luenciar, etc.,  etc..  mas a hiPocri-
sia de tal argumentagdo. se dificil-
mente seria aceite por qualquer
chancelaria ocidental.  muito menos
o ser6 pelos dir igentes afr icanos.
Serd isso o que os nossos governan-
tes entendem por demonstragoes de
sol idariedade?

"Os fenicios da Europa"

Nas suas relaEoes com o mundo
exterior. desde os tempos do mer-
canti l ismo pr6-colonial.  Portugal
tem t ido sempre tenddncia para ac-
tuar como intermedidrio. Dai que.
no seu contacto com os povos dis-
tantes. os navegantes e mercadores
portugueses procurassem, quase
sempre. vender e comprar produtos
e mercadorias nao gerados no prtl-
prio pais. ou nio destinados ao con-
sumo interno. Por isso. algu6m nos
chamou. com propriedade. os "fe-
nicios da Europa".

Mais  tarde.  todos sabemos oue.

O almirante Roea Cou0nho, autor do artlgo, e o pmeldente Agocilnho



no ordenhar da vaca colonial. a Por-
tugal coube sempre - e apenas - o
leite desnatado. Outros pa(ses mais
ricos e possuidores duma burguesia
mais dinAmica e desenvolvida, pe-
rante os quais a fraca e inepta bur-
guesia nacional se colocou sempre
em situagio de estrita depend€ncia,
ficaram com a nata. E € exemplo jri
cl6ssico nos estudos hist6ricos de
economia internacional que o ouro
recolhido no Brasil acabou por ir
parar, na sua maior, a Inglaterra.
constituindo ai um factor de acumu-
lagdo capitalista que propiciou a Re-
volugflo Industrial.

Nesta 6poca nova que se abre d
nossa actividade internacional. com
o aprofundamento das relag6es de
cooperagdo com os novos paises de
expressio oficial portuguesa. ire-
mos continuar a cometer os erros do
passado? Ou. apesar da nossa rela-
tiva incapacidade industrial e tecno-
l6gica. vamos aproveitar a oportu-
nidade para uma mudanga de atitude
e de mentalidade? Isto 6 - falando
cruamente - nas relag6es trilaterais

em que a nossa cooperagao se vera
certamenoe envolvida. vamos tomar
o partido dos "patr6esD ou o dos
povos a que nos ligam, para al6m
dos interesses materiais, s6lidas re-
lagoes de amizade?

Logo ap6s a descolonizagdo. os
meios polftico-econ6micos mais
evolu(dos da cena internacional per-
ceberam a vantagem de aProveitar,
em seu pr6prio interesse, as exceP-
cionais capacidades de relaciona-
mento de Portugal com as novas
nag6es africanas. Vdrias personali-
dades da cena pol(tica portuguesa
devem assim grande parte da Pro-
jecado internacional a que foram
elevadas, d sua potencial capacidade
de actuarem como "caixeiros-via-
jantes" para Africa. Alguns aG i6
perderam parcialmente esse apoio.
por terem perdido credibilidade
junto dos dirigentes africanos. em
virtude de posigoes ambiguas, ou
mesmo hostis. que tomaram a res-
peito dos regimes a que presidem. E
que, para os " directores comerciais "
do sistema. a principal qualidade

que exigem a um "caixeiro-vialan-
te" e a de manutengio de credibili-
dade e confianga junto dos poten-
ciais "compradores".

Mas posto isto, atrevemo-nos a
perguntar: Ser6 esse o papel que nos
estar6 fatalmente reservado na divi-
s6o internacional de trabalho e acti-
vidades? Ou teremos vontade e ca-
pacidade para nos libertar dessa si-
tuagio de total dependdncia e ac-
tuarmos como pafs soberano defen-
dendo interesses pr6prios e dos
povos irm6os?

Sabemos que a actuagio que pre-
conizamos nio 6 f6cil e que, para
al6m da atitude de solidariedade que
deveri{ presidir ds relag6es de Portu-
gal com Angola, Cabo Verde,
Guin6-Bissau, MoEambique e 56o
Tom6 e Principe. as situag6es con-
cretas de colaboragio e cooperagflo
exigem. muitas vezes. acAoes
pragmdticas. Mas se o pragYnatismo
6 certamente uma virtude. o seu ex-
ercicio 6 delicado. Do pragmatismo
ao oportunismo vai um saltinho de
cob ra . . . tr


