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• Hio-de ser solu~oesnossas e nio impostas por
outros, as que preparario 0 futuro do Ultramar

• Quem perturba a paz?
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Se hi assunto aobre 0 qual eu tenha procurado sempre, desde que estou no
Govern 0, manter iniormado 0 Pais, esse assunto e '0 Ultramar. Em diseursos,
ou em comunicacoes pela televisao e pela radio, examinei os problemas suscitados
pelo terrorismo, analisei as sugesti'ies da Organiza~o das Na~Ocs Unidas, diseuti
as propostas dos adversarros da politiea de defesa, procurei abrir caminhos para
o futuro.

Esses caminhos sO os veio na construeiio efectiva de sociedades onde pretos
e brancos possam eonviver e colaborar paclflcamcnte, sem adios raciais, contri
huindo cada qual para 0 esforeo comum de civiliza¢o e para 0 progresso local
com aqnilo que a sua cultura, os seus recursos e a sua aptidao teeniea possam dar.

E se esse e 0 born caminho em toda a Africa, sera 0 unico susceptivel de
evitar dramas dolorosos nos territ6rios ao suI do Equador onde ja existe um
grande numero de brancos enraizados, cuja actividade criou cidades, industrlas
e obras que nao poderiio perdurar sem eles e sern 0 espirito que as implantou.

POl' isso, ao abrir 8 campanha eleitoral de 1969 disse que 0 meu gove:rno
preconizava 0 «progressivo desenvolvimento e a crcsccntc autonomia das Pl'O
vincias ultramarinas».

A vota!iao do cleitorado mostrou que 0 Pais apolava essa orient~o. Nela
tenho prosseguido. 0 fomento das provincias ultramnrinas tern sido espectacular
com beneficios para todos quantos nelas vivem, a quem, como na Metr6pole,
se tern procurado assegurar mais facil c mais cxtensa educacao bllsica e dos
demais graus de ensino.

Quanto a autonomia das provlncias, dependia 0 seu alargamento da revisiio
constitucionaL Caso curioso, siio pessoas que se dizem democratas que a cada
passo incitam 0 cheIe do governo a tomar declsees pessoais e 0 criticam por nao
resolver POl' si s6 problemas da maior delicadeza c do mais alto interesse naeional.

Ao contrario, tenho sido escrupuloso obscrvador do processo democratico.
Em 2 de Dezembro de 1970 0 Governo aprcsentou a Assembleia Nacional a 1'1'0-
posta de reforma da COlllltitui!iiio com profunda rcmodela4iao do titulo referento
no Ultramar. Em 16 de Agosto de 1971 foi publicada a. lei da revisiio.

Alterada a Constitui~iio, era ainda a Assembleia Nacional que competia
elaborar a nova lei organica do Ultramar. 0 Governo submeteu-lhe a respective
proposta em 15 de Janeiro de 1972. Largamente apreciada pela Camara Corpo
rativa e depois discutida na Assembleia Nacional, onde, numa e noutra, existem
representantcs do Ultramar, a proposta veio a ser ronvertida em Lei n." 5 de
23 de Junho de 1972.

Chegaram-me aOS ouvidos ecos de descontcntamento de alguns meios do
Ultramar com 0 texto desta Lei. Nunca consegui, porem, que se concretizassem
motivos smos desse deacontentamento. AWis 0 Govcrno nao exerceu nenhuma
pressiio sobre a Camara Corporativa ou sobre a Asscmblcia Nacional para que a
sua proposta fosse mantida intacta. As duas assemblcias teriam podido Introduzlr
na proposta muis altera!:oes do que Introduziram, acrescentar-lhe 0 que nela jul
gassem .fazel· falta, suprimir dela 0 que considerassem inconveniente, contanto que
a letra e 0 espirlto da reforms constitucional fossem respeitados. Sobretudo
naquele ponto que eu definira, em discurso perante a A'Ssombleia, 80 dizer:

«0 Governo Central conserva, juntamente com os encargos da defoss
nacional, 0 dever de zelar polo respeito dos direitos individuais de todos
os elementos da popu1~o do Uitramar, sem discrimin~. A igualdade
juridica de tOOos os portugueses tern de corresponder, sempre e em tod08
os lugares, a compenetr~o social. Se localmente se manifestarem. algures,
tendencias de segreg~o, elas seri.o inexorbelmente combatidas pela
intervent;iio do Poder Central caso venha a ser necessario. Nao desistlre
mos da nossa politica de fraternidade racial, nao renunciaremos 80 nosso
intento de prosseguir na fonna~o de sociedades multirraciais, nao tran
sigiremos quanta a manuten~o de urn estatuto unieo para os portuguese!';
de qua)quer l'a~a e de qualquel' cor.»
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Publicada a Lei Organica faltava apenas urn passo para concluir a construceo
juridica do novo regime de autonomia das provincias ultramarinns: a outorga do
estatuto proprio de cada uma. Foi 0 que se fez, depois de ouvidas as provincias
e do parecer do Conselho Ultramarino, em 22 de Dezembro passado.

Estamos agora em plena execucao do sistema. Esse sistema da mais largos
poderes aos orgaos locais das provincias. Cada urna delas passa a tel' [\. SU{
Assembleia Legislativa, de caracter elective, cuja competencia para fazer leie
locais abrange todas as materias que interessem exclusivamente a respectiva pro
vincia e que a Constitui~o nao reserve aos orgios de soberania,

As duas grandes provincias de Angola e de Moc;ambique as quais a Consti
tuic;iio, atcndendo ao progresso do sell meio social e a complexidadc da sua admi
nistrac;iio, permitiu dar a designaedo de Estados, tern urn Conselho de Governo,
especie de conselho de ministros presidido pelo governador-geral e composto pelos
secretarios-provinciais das diversas pastas, As suas assembleias legislativas sao
constituidas POl' 63 vogais eleitos, a de Angola, e 60 II. de Mocambique. Junto do
Governador ha, em todas as provtnclas, um 61'gao de consulta, formado a maneira
dos conselhos de Estado de tipo frances, e denominado Junta Consultiva Provin
cial, E val ser alargado 0 numero de deputados do Ultramar na Assembleia Na
cional.

o firme prop6sito do Governo e de que om todos os escaldes da administl'sc;iio
ultramarina os elementos nativos tenham representacdo importnntc e crescente.

Decorreram ja, desde Novembro ate agora, as eleic;Oesadministrativas para
juntas de freguesia, comissoes e cAmaras municipais e juntas distritais. Em todas
as provtncias fol grande 0 mimero de naturals eleitos. Nao falo jA de Macau, onde
s6 a gente da terra entrou na composiC;iiodos corpos administrativos, ou de Cabo
Verde, onde 92 % dos clcitos sio caboverdianos. Fizeram-se progressos sensiveis
em Angola e na Guine. Mas parece-me sobretudo de sublinhar 0 caso de Moc;ambique
onde 0 nUmero de nativos eleitos excedeu os 50% do total.

Entretanto esta em curso 0 rccenseamcnto para as cleic;ocs das assembleias
legislativas que teriio lugar ate 31 de Marc;o, de modo que elas possam celebrar
as suas primeiras reunises no proximo mea de Maio,

Entro nestes pormenores para sublinhar perante 0 Pais que 0 Govcrno nat
estA inactivo na busca de soluC;6espoliticas que sejam validas para os tenit61'ios
do Ultramar. SoluC;6es nossas, c nno impostas POl' outros, soluc;oes na linha que
!um din defini como sendo a de preparar 0 futuro para que seja um futuro portu
~ues, construido POl' nossas miios para preservar a nORSaalma.

E para isso nfio nos temos furtado, nem nos furtarcmos, ao dialogo, As Nac;Qcs
Unidas intimam-nos «a negociar com as partes Interessadas», Mas as partes inte
ressadas no destino do Ultramar Portugues sao as suas populacoes. Sao os pretos
e os brancos que Ie. vivem e querern conviver em paz. 11: entre eles que, de acordo
com as suas capacidades e qualificacdcs, pretendemos encontrar interlocutores para
ir aperfeicoando as institui~6es e mclhorando 0 seu funcionamento de modo a
defender os interesses de todos, a evitar 0 predominio de uma classe, de urns tribe
ou de urna etnia sobre outras e a acautelar a vida, os bens e 0 progresso de todQl:;,

~ a8sim que poderemos ir edificando urna sociedade justa, sabido como e sel'
a just.ic;a a virtude maia dificil, MO apenas de conquistal', mas sobretudo de manter
no meio do egoismo e da insatisfac;ao dos homens, E F.6 assim poderemos lan~ar
seguros alicerces de paz.

Como se enganam os ingenuos que pensam conseguir-se a paz pclo desal'ma
mento e pelo abandono perante a agressio de urn inimigo!

Que sucederia Be, de hoje para amanhii, retirassemos as tropas que mantemos
no Ultramar'! Sucedia que os grupO! terroristas, a solta redobl'ariam de violencia
e procurariam aproveitar 0 campo deixado aberto para exercer todas as vinganc;as,
represalias e co~oes que lhes assegurassem 0 dominio tiraruco da terra, e da
gente que a. povoa. Pois niio ha ja pOl' ai que-m se lembrc do que sUcedeu no COllgO
portugues em 1961?
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E sucedia que, naturalmente, se pudessem e enquanto pudessem, 05 habitantes
resisttriam, por todos os meios e sem moderacao, a essa tentativa de dominio.

Mas 000 sera possivel entao negociar a entrega dos terl'it6rios ultramarinos
aos movimentos terroristas, ehamados a si proprios «de libertacao»!

,Ja varlas vezcs tenho abordado esse tema da negocj~ao, Nao falo jA. da
impossibiJidade constitucional c moral de qualquer governo entrar em contacto
com grupos que nao tern POl' si outros tftlilos senao 0 de semearem a violencia
e 0 de serern lnstrumento de estrangeiros, para lhes entregar 0 governo de terri
tOl'ios que pcla Constituicao, pela Historla C pelo sontimento nacional sao parte
integrante de Portugal.

Admitamos que isso era posslvel. E que a roda de uma mesa 0 GOVCl'110por
tugues e ns chcfes terroristas iam firmar um acordo que seria de capitulacao
nacional. De capitula~o, sern respeito pelo sangue vertido ate agora e pelos
sofrimentos ate agora suportados, que os pcrtuguescs tinham entiio 0 direito de
perguntar - para que '/

Admitamos que nesses acordos Portugal recebia garanttas quanto u segu
ranca e aos interesses dos portugueses em Africa,

Quem rcsponderia pela observanciadcssas garantias?
'I'emos prcsonto u liCao do ConA'OBclga, 0 Governo belga concodeu generosa

mente a indepcndencia. Forum celebrados acordos firmfssimos, E depois? Depois,
foi 0 cortejo de seviclas, de morticlnios, de violaedes de que 0 Congo constituiu
teatro e do que muita gente em Angoln sc recorda do vel' alguns restos nil. tragiea
pasaagem POl' Luanda de tantas vitimas do CO'l'pOSe almas dcstrocados.

Depois, foi a rotura sucessiva, uma a uma das obriga~oos e garantias U8Sll
midas para com a Belgica, Foi a intel'ven~O milltar das Nay6es Unidas, - os
celebres «capacetes azuis» - para restabelecer a ordem e 1:1 unidade no paSs
annrquisado. Ai se p8s a prova a cupacidade exeeutlva. das Na~oes Unidas. Como
escreveu um antigo prlmelro ministro belga, do partido socialista, «a guerra das
Na~oes Unidas foi conduzida com grande violencia, scm preccupacdes de respeitar
a vida dos nao-combatentes e as propriedades particulares .. , Numerosos civis bel
gas foram vltimas do tais operacdca orlentadas com total ausencia de discernl
mento .. , As 'operayoes milltures foram realizadas pola ONU sem que as mais
usuais regrns humanitarlas fossem observadas. Civis foram mortos ou feridos,
hospitais bcmbardeados, illstal~oes industriais postas em perigo, U Thant res
pondia (as reclall1u~Oes do Governo belga) baseando-se [urtdlcamento na decisao
do Conselho de Seguranca e mllitarmento 110 principlo de legitim a defesa»
(P, Spaak, Ccnnba,ts inachevds, vol. 1I, pags, 251 e 252),

E 0 caso de Stanleyville, onde urn comite nacional de liberta~ao (este ago-a
formado para libertwr 0 Congo do gOVCl'nO constituido por congoloses, Il.POSa inde
pendencia), concontl'ou, cm 1964, mil e qllinhcntos belgas, detidos como refens c
constantemente agl'edidos, brutalizados 0 ame~ados de mOlte? 0 Governo belga,
para salvar os sous nacionais, tantou todos os meios: apelou para a Organjza~io
da Unidade Africnna, para as Na~oes Unidas, para a Cruz VCl'melha, para os
paises africanos amigos .. , 'J'lldo em vao, A situa~ao dos rdens, agora aCl'escidos
de uns trezentos arnel'icanos, agravava-se de dia para dia. Ate que em 2'J de
Novembro de 1964 uma for~a de para-quedistas belgas trallsportada POl' avioes
americanos, desceu sobre Stanleyville e libertou 08 refens no preciso momento
em que comecava 0 seu fusila.mento, Mas entiio 0 que sucedeu 1 Vinte e dois paises
pediram nas Nacoes Unidas a convocac;io do Conselho de Segllran~a para condenar
a «agressio das fo~as imperialistas contra 0 povo do Congo e a am~a dar rosul
tant..e contra. todoe os pruses de Africa» 1

Nao posso demorar-me aqui a. contu tudo 0 que foi a odisseia d08 belgas no
Congo ex-helga a})6s a independencia. E 0 que nesse caso, como no caso da
Argelia, foi 0 procedimento da Assembleia Geral das Na~Oes Unidas, Paul Spank,
velho militante socialista a que a experiencia da vida acabou nos ultimos nnos
POl' divorciar do seu partido, foi urn dos fundadores das N~oes Unidas e dos
primeil'os presidentes da sua As.o;embleiaGeral, como foi 0 principal irnpulsionacloT,
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na Europa, do Mercado Comwn. Pois querem saber 0 juizo por ele formado acerca
da ONU, que aiudou a criar, quando, em 1954, foi encontra-la ja inundada palos
paises afro-asiaticca! Oucam entiio esse testemunho precioso das suas mem6rias.
Diz ele: «Afastado das Na~cs Unidas durante alguns anos fiquei profundamente
perturbado pela Organiza~o com que de novo deparei, Habituado as lutas politicas
no meu proprio pais e tendo nelas entrado com certo gosto, a atmosfera das aaserr
bleias nao me c desconhccida nem desagradavel, mas confesso que nunca senti,
com. na Assembleia das N~es Unidas com a sua ccmposicao e 0 seu espirito
actuais, a impossibilidade de fazer triunfar uma tese razoavel. Nunca tive a tal
ponto 0 sentimento de esbarrar em tantos preconceitos, em tantas paixdes, cm
tantos parti-pris. Nem os argumentos do Direito, nem os argumentos da l'aziio,
nem 0 espirito de compromleao indispensavel, nem a justic;a irnparcial, podem
triunfar em tal Assembleia. E enquanto as Naeroes Unidas nao forem dirigidas
por urn orgiio onde a imparcialidade scia a lei suprema, onde cada membro tenha
pelo interesse geral a mesma paixao que mostra pp,los pr6pl'ios interesses, nao so
pode esperar que 0 ideal da scguranca colectiva e cia solidariedade mundial seja.
verdadeiramontc realiaado».

Aqui estA urn depoimcnto, constante das mpm61'ias publicadas em 1969 (vol. I,
pag. 220) que traduz a cxperieneia vivid a de urn homem de Estado, e nuo as
ilusoes inspiradas em informaeroes de terceiros ou em boas intenc;oos divorciadas
da reelldado.

Essa cxpcriencia condiz com a que dolorosamente temos tido. E com 0 juizo
de muitos que, embora nao tendo coragem de reagir no ambiente tumultuoso e
agressivo das Na~i5es Unidas, todavia confess am depols, a puridade, que dali sp
nao pode csperar nem justi~a, nem paz.

Niio sao as Na~Ocs Unidas que terao capacldade, pois, pan garantir qualsqucr
acordos de entrcga do poder aos movimentos terroristaa que a sua maloria ululante
acarinha, louva o apoin,

Mais poderosa do que n68 somes e do que a. Bclgica. e, a Fran!;a tambem nao
conseguiu vel' realizados os propesitos visados pelos acordos em que reconhcceu
a independencia da Argelia. Nos primeiroa quatro meses ap6s a independencia
900 000 franceses abandonaram 0 tcrrit6rio onde a maioria deles tinha nasci1
desfazendo-se POl' qualqucr preco dos seus bens. E outros os seguiram depoh
A F'ranca teve de indemnizd-los e de amp ara-Ios. Como teve de abandonar as bases
militares que os acordos deixavam na sua posse durante alguns anos. Como perdeu
o controle do petr6leo do Sahara que descobrira e valorizara, e que os acordos lhe
conservavam. Como deixou de tel' na ArgeJia 0 pals aliado que lhe fora promctido
solenemente para a sua polltica meditcrriinia e mundial.

Estas sao as Heroosdos acordos chamados «de descolonizaeao».
Mas entlio a paz II possivel? E. Claro que e. Num mundo conturbado como 0

dos nossos dias qualquer pessoa, nacional ou cstrangeira, percorre seguramente a
maior parte des territ61ios de Angola e de Mocrambique. Angola tem uma arca
correspondente catorzc vezes a de Portugal Metropolitano. A de l'IIocrambique sao
mais de sete metropoles. A lllseguran~ em algumas parcelas desses vastos terri
torios, geralmente em cspn<;os pouco povoados junto das fronteiras, nao perturba
a vida do resto das provincias onde a paz nao e 56 urna possibilidade, mas uma
reaJidade, e se anda com mms tranquilidade que em muitas cidades da Europa ou
das Americas. Nao falo da Irlanda do Norte.

Mas mesmo essa.s ZOIl88, nao de guerra, mas de traieroeira guerrilha, podiam
acabar se os esf~08 que por todo 0 mundo estlio a aer feitos para fazer capitular
08 portugueses, fossem realizados para convencer 08 guerrilheiroe a depor as armas.

Quem perturba a paz! t aquele que se defende ou aquele que comete a
agresslio? Se alguem atenta contra II. vida de outrem, 0 n08SOesto~o em prol da
justi~a e da paz devera ser empregado para paralisar e castigar 0 homicida, ou
para censurar e par ali sal' a vitima e aqueles que a defendem'1

Eu queria vel' todos esses pacifistas ardorosos, com generosidade missionaria.
lan<:.arem-se a pregar nos tcn'oristas 0 termo da violencia. Convencerem-nos dt!
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que pela via pacifica podcriam, como repetidamente tem sldo dito, reintegrar-so
na sociedade portuguesa c ncsta colaborar na constru~ao das novas instituj~oeA.
desde que 0 fizessem do ospirito puro e com recta inten~ao.

:Mas ja nao compreendo que limitando-se os portugueses a defender-sa, nil. sun
tprl'a, de uma agressao preparada, alimentada, estimulada pelo estrangeiro, seja
mos nos os acusados de quobrar a paz.

Mais de cinquenta por cento das for~a8 que protegem as vidas e os haveres
dos habitantes das provincias ultramarinas c constituido por naturais delas.
Para agredir os seus semclhantes? Nao, evidentemente: para defender as suas
familias e os seus bens contra a injusta violencia que as ameaca e fere.

Entre as infamias POl' af bolsadas contra a. defesa do Ultramar diz-so que
cstamos a defender as ricos.

Ja noutra ocasiao mostrei a miscria desta in8inua~ao. Quem vive em Africa
o la csta agarrado, so por excep!;ao c rico. Penso em todos quantos porIa labutam,
operarios e empregados, camtonistas, pequsnos comerclantos e cantineiros do mate,
funcionarios c aposentados com longos anos de fix~o e numcrosa familia consti
tuida, pequcnos artifices 0 Industrials, antigos soldados que para hl voltaram,
fazcndeiros empenhados no. luta quotidiana contra 0 tempo, as pragas e os mer
cados, pen so nesses muitos milhares de homens e mulheres, pretos, bran cos ou
rnesticos, que tonho encontrado em Afl'!ca vinculados a. terra e confiantes no
futuro, penso em quantos nela nao encontraram rtqueza mas mesmo assim Ihe
t.ern amor, - o nos sonhos de outros que dos s(>rt<iesin6spitos e das povoa~Ocs
melancdlieas e febris de outrora fizeram essas prcmissoras cidades e l'egiOes
onde a vida estun, e nas quais rompe triunfalmentc a civiliza~io!

Pen so neles todos. Naqueles jovens, naqucles homens e mulheres que sem
distinc;ao de idades, de clasae ou de cor acolheram 0 Chefc do Governo portugues
em 1969, em Bissau, em Luanda, em Lourenco Marques, na Beira, em Nova Llsboa,
em multiddes Inumeravcts onde qualquer protcccfio sorln vii, afirrnando clamorosa
mente a sua vontade de continual' portuguoscs,

Pen so neles todos, em muitas horas do dia e <Ill. noite. Parece que ha cristios
com cases de consciencia POl' causa do Ultramar, Preocupados com a salvaA;iiodas
suas almas. Pondo as maos em atitudes devotas au eapetando 0 dedo a profel'ir
sontcneas de moral.

Quo bom e ser moralista! Que born, no remanso da sua cas a, antes ou depois
do jantar, dizer como as coisas devem correr para tudo ficar no melhor dos
mu.ndos! Que born podol' resolver os problemas da consciencia com algumas sen
tencas ambiguas, praticando gestos inconsequentes, ou fazendo predicas e or~oes!

Mas os governantes tarnbem tem problemas de conscien cia, Se amanhi, por
fraqueza ou errada \'isao de quem govern a suceder em Africa. que milhares de fami
lias percam os seus lures, c as mulhel'Cs a sua honra, c as pessoas as suas vidas e a
desolac;ao, a l'ufna a a morte se espalharem onde hojo reina a paz e floresce 0
pl'ogresso - sera aos devotos pacifistas que as vltimas e a Na~ao inteira pediriio
responsabilidades e clamal'ao justi~a?

Pelo Iugar que ocupo, enquanto '0 Pais quiser, cumpre-me denunciar os pCl'igos
que se corl'em e cxplicar a. visao que tenho das coisas, l'esultante nio de algum
privilegio pessoal de inteligenda., mas da observa!;iio e da medita~iio dos factos
que a posi~o me permite e impoe.

Sobre os ombros de quem govel'na pesa a l'esponsabiHdade do Ultramar por
tugues. Defende-lo contra os pel'turbadores da sua paz importa sucrificios. li:: ver
dade, Resta sabel' se l'enuncial' a essa defesa nao importara sacrificios e prejuios
bern mais graves e bem maiOl"Cs.Para eada um dos portugue.'les e para a Na!;iio.
Eu, POl' mim, nao aconselharei a renuncia, E convencido de que vale a pena. lutal',
continuarei ao lndo dos meus concidadaos' e ao servi~o da minha Patria com a
meama energia e a masma. firmeza. que desde 0 primeiro momento tenho posto no
desempenho d'Ohonroso mandato que me foi comerido e no qual sempre fui acom
panhado pelo oonfiante apoio do povo portuguell,
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