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Introduch

A anunciada morte do apartheid e a grande incognita que o 0

future da Africa do Sul tornam este memento extremamente oportuno

para uma analise politica da grande colonia de emigrantes portu-

gueses nesse pais. E uma colonia sobre a qual muito pouco se

sabe e menos ainda estd escrito. Isto n50 deixa de ser surpreen-

dente sabendo que se trata da presenca mais visivel de Portugal

no pais mais importante da Africa Austral, regigo de eleicao para

a politica externa portuguesa.

O presente trabalho procura fazer o retrato politico de uma

comunidade que enfrentara num futuro proximo um grande desafio a

sua capacidade de adaptacdo, qualidade tradicionalmente associada

as comunidades de emigrantes portugueses espalhadas pelo mundo.

Atd a0 presente a comunidade portuguesa tem-se mostrado avessa a
1

grandes mudancas politicas mas estas parecem agora inevitaveis.

De que forma reagira a comunidade portuguesa? E que impacto tdm

estas mudancas, e a reaccao da comunidade, sobre a politica

externa nacional? 550 estas as principais questoes que devem ser

colocadas neste momento pelos formuladores da politica externa

portuguesa .

O objective deste estudo o oferecer alguns elementos para a

l. C.D.Schutte, The adaptation to South Africa' and attitudes
regarding re-emigration from the country of Portuguese immi-
grants, Human Sciences Research Council, Pretoria, 1989. Um
inqudrito realizado no decurso deste trabalho indica que apenas
6.7% da comunidade portuguesa considerava errada a politica
racial do governo sul-africano (Quadro 42) e 56 3,7% manifestou-
se a favor da introducao de eleicoes com voto universal (Quadro
45).



analise do futuro da comunidade portuguesa, e da politica em

relacao a essa comunidade. Procura-se chamar a atencao para

facetas pouco conhecidas ou divulgadas da comunidade por entender

que uma politica, quando n50 baseada em pressupostos pr6ximos da

realidade, nunca podera ser eficaz.

Estas paginas resultam de uma Viagem de dois meses a Africa

do Sul durante a qual o autor entrevistou dezenas de pessoas

ligadas a comunidade e falou mais informalmente com muitas out-

ras, pr6ximas ou n50 da comunidade. Qualquer uma dessas pessoas

esta totalmente ilibada de responsabilidades pelo que aqui se

escreve, assumindo o autor essa responsabilidade em exclusive.

No seu conjunto, no entanto, foram essas pessoas que fizeram este

trabalho pelo que se aproveita aqui para deixar uma nota de

agradecimento, mesmo para aqueles que discordam em absoluto do

texto.



Caracterizacao Geral do Momento Politico

A Repablica da Africa do Sul vive desde ha um ano uma fase

de transicao politica, partindo de uma situacao de Clara caduci-

dade do regime. Por estar ainda em curso, a periodizacao desta

transicao so pode ser temporaria e nesta perspectiva apontariamos

a data de Setembro de 1989 para marcar o inicio do periodo de

transicao. Foi 0 mos em que se realizaram as altimas eleicoes

gerais brancas, e em que se confirmou a ascensao a lideranca do

pais de FW De Klerk. Um tanto inesperadamente, e provocando de

inicio fortes reaccSes de desconfianca por parte dos movimentos

anti-apartheid, o Presidente De Klerk iniciou um processo de

desmantelamento do regime que tudo indica ser irreversivel. As

propostas apresentadas ao eleitorado pelo Partido Nacional em

Setembro de 1989 eram de um teor ligeiramente reformista mas

muito aquom dos passos ja tomados por De Klerk. O primeiro

grande passo ocorreu a 2 de Fevereiro deste ano quando o Presi-

dente anunciou a legalizac5o do Congresso Nacional Africano

(ANC) e de outros movimentos de contestacao a0 regime. A partir

desse momento tornou-se inevitdvel um segundo passo que de facto

se concretizou a 11 de Fevereiro: a libertacao incondicional de

Nelson Mandela, lider historico do ANC.

Pouco tempo depois houve acordo sobre a necessidade de abrir

conversacoes a0 mais alto nivel entre representantes do ANC e do

Governo, e marcou-se um encontro para Abril. Este encontro foi

adiado pelo ANC em protesto contra a actuacao da policia durante

uma manifestacao em Sebokeng, nos arredores de Joanesburgo, que

se saldou em 13 mortos. No entanto, encontros em Maio e Agosto



entre delegacoes do ANC e do Governo fizeram progressos notaveis

sendo de salientar a boa vontade e abertura com que cada parte se

apresentou a mesa das negociacoes. O clima politico entre Abril

e Junho, periodo durante o qual se efectuou a Visita que a objec-

to deste relatorio, era caracterizado por um optimismo geral,

partilhado pelas duas forcas mais importantes, a ANC e o Governo,

e pela maior parte da sociedade. Era legitimo esperar que dentro

de pouco tempo houvesse um governo de maioria negra e no entanto

o Partido Nacional mostrava-se confiante de que a maior parte do

seu eleitorado, branco, aceitava como necessaria esta evolucao.

Uma boa demonstracao da importancia dos acontecimentos que

se seguiram a que PW Botha, Presidente durante dez anos ata 1989,

demitiu-se em Maio de 1990 do Partido Nacional de que era ainda

lider pouco mais de um ano antes. No entanto as sondagens mos-

tram que houve tambam uma forte subida no apoio ao Partido Con-

servador que protestava contra as reformas ja efectuadas e ainda

mais contra as anunciadas. Por outro lado, o Partido Democrati-

co, a esqderda do governo, perdeu muito terreno, sendo esmagado

pelo peso do Partido Nacional que passou a ocupar o espaco poli-

tico que anteriormente lhe pertencia. A amarga ironia para o

Partido Democratico a que esta a ser politicamente dizimado

justamente no momento em que as teses que defende ha anos passam

a ser politica oficial. Na extrema direita houve tambam alguma

agitacao, com uma variedade de pequenos partidos encabecados pelo

Movimento de Resistancia Africander (AWB) a efectuar

manifestacoes ruidosas.



2
No campo das forcas politicas "brancas" ho varias incogni-

tas que n50 permitem de momento uma previsao de evolucgo que n50

seja apenas especulativa. A titulo de exemplo podemos referir a

incerteza sobre a capacidade do Partido Conservador de consolidar

os seus novos apoios e, eventualmente, de forcar eleicoes anteci-

padas que poderiam alterar o quadro politico a seu favor. As

primeiras indicacoes (resultando das eleicoes parciais em Rand-

burg) 550 que ha de facto uma acentuada subida eleitoral do

Partido Conservador, mas que o insuficiente para bloquear o

caminho ao Partido Nacional. Outro exemplo d a incdgnita da

extrema direita nas suas varias versoes. Qual d a sua forca

verdadeira, politica e militar? Com quantas pessoas poderao

contar 5e decidirem pegar em armas? Em largo medida as respostas

a estas perguntas dependem de como se processam as negociacoes e

o periodo de transicao: a instabilidade e a Violoncia nas cidades

negras 550 05 factores mais importantes para o crescimento da

extrema direita. Ha tambom muita discussao sobre o verdadeiro

objectivo do Partido Nacional sob de Klerk. Pensam conseguir

sobreviver no poder (eventualmente em coligacao) apos a realizac-

50 de eleicoes gerais com participacao negra? Pensam apenas

consolidar um determinado modelo socio-economico atravds de

negociacoes antes de abandonar o poder politico? O mais provdvel

2. Convdm n50 esquecer que ha no ANC e em outros movimentos
anti-apartheid muitos militantes brancos, tal como podera haver
no futuro alguns membros negros do Partido Nacional. No entanto
a estrutura da sociedade sul-africana, bem como o facto de 56
brancos poderem votar, permite que se facam referoncias a politi-
ca "branca" e "negra", interdependentes, claro, mas pouco permea-
vels.



o que a caducidade do regime n50 lhes permitiu qualquer outra

opcao e decidiram tomar o caminho de negocicoes antes de serem

visivelmente forcados a fazo-lo. A partir desse momento dificil-

mente se lhes pode atribuir uma estratogia global devido a impre-

visibilidade da evoluch politica, sendo mais plausivel que se

limitam a gestao da conjuntura (com grande habilidade alias).

Durante o periodo da visita manifestaram-se amiade as riva-

lidades entre varios movimentos negros. Nas importantes cidades

negras ("townships") nas imediacoes de Joanesburgo o ANC comecou

a perder o impeto inicial de que beneficiara apos a sua legali-

zacao. A moderacao do movimento de Mandela, e a sua vontade de

encetar negociacoes com o Partido Nacional, resultaram numa certa

desmobilizacgo por parte da juventude, rapidamente aproveitada

pelo Congresso Pan-africano (PAC) que protestava contra qualquer

forma de concessoes ao regime. A retorica militante e o apelo a

exigoncia de querer tudo jd encontrou algum eco numa situacao em

que grandes expectativas contrastavam com a pacioncia e o realis-

mo evidenciados pelo ANC.

Por outro lado, na provincia do Natal, continuavam 05 con-

frontos violentos entre apoiantes do ANC e membros do Inkatha, o

movimento zulu liderado pelo Chefe Buthelezi. Durante 05 meses

de Junho e Julho a Violoncia comecou a alastrar-se para 0 Trans-

vaal encontrando solo fortil nas grandes cidades negras do trian-

gulo PWV (Pretoria Witwatersrand Vaal) como Soweto e Thokoza.

Desde 1987 morreram ja mais de cinco mil pessoas nesta guerra que

o fundamentalmente uma resposta do Chefe Buthelezi a erosao da



sua hegemonia politica no Natal e da sua influ ncia a nivel

nacional e internacional.

O ANC enfrenta portanto alguma contestacao embora seja o

anico movimento que se pode considerar verdadeiramente represen-

tativo da maioria negra. De igual modo o Partido Nacional conti-

nua a ser 0 partido com maior apoio junto da comunidade branca,

embora se considere normal que alguns dos seus apoiantes tenham

transitado para o Partido Conservador.



A Comunidade Portuguesa e 05 Sul-africanos

A integracao da comunidade portuguesa na Africa do Sul nunca

foi f ci1 apesar de todas as apologias oficiais. Quase sem

excepcao os lideres politicos da Africa do Sul, namorando votos

ou ajudas financeiras, emitiam em ocasi5es propicias declaracaes

elogiosas sobre a comunidade portuguesa. Tal como no sistema

politico americano, politicos brancos sul-africanos t m de corte-

jar as varias comunidades imigrantes ou, em alternative, assumi-

rem-se como porta-estandartes de uma fatia especifica do eleito-

rado. Naturalmente, portanto, a comunidade portuguesa beneficia

ocasionalmente de meia dazia de palavras am&veis por parte de re-

sponsaveis politicos que, embora sabendo que acabam por ser

poucos os portugueses que votam, consideram que vale a pena

porque n50 se perde nada. De vez em quando dizem-se palavras

depreciativas, oriundas por exemplo da extrema direita que ica a

bandeira da pureza racica dos africanderes. Neste caso mencio-

nam-se os portugueses como um mau exemplo porque n50 sabem dis-

tinguir brancos de pretos e para mais C&m o p ssimo habito de

miscegenacao. Al m disso n50 550 africanderes e deveriam portan-

to voltar para a terra deles. Esta ret6rica acaba por ser bas-

tante inconsequente, at porque nem  muito frequente; como se

sabe, os alvos preferidos da extrema direita 550 outros.

Hoje em dia, depois da legalizacao do ANC, destacados diri-

gentes deste movimento vieram engrossar o coro daqueles que,

quando publicamente solicitados, produzem uma opiniao positiva

sobre a comunidade portuguesa. Estas vozes sac fielmente reprod-



uzidas pela imprensa local de lingua portuguesa e devidamente

transmitidas para V&rias instancias oficiais em Lisboa e no

Funchal. Os comentarios negatives 550 minimizados para dar a

impressao de um certo consenso a volta da popularidade e da

respeitabilidade da comunidade portuguesa.

Como  6bvio, estes comentarios de representantes politicos

550 totalmente inateis para percebermos como a comunidade  vista

pelos varies grupos populacionais sul-africanos. Os comentarios

t m como objectivo anico granjear popularidade junto da comuni-

dade (ou junto dos ouvintes no case da extrema direita) e nada

mudaria se substituissemos a palavra 'Portugueses' por 'Gregos'

ou 'Italianos'. Espantoso  que durante anos e anos a fio se

tomaram estas declaracaes como provas do que quer que fosse.

O trabalho cientifico feito a roda desta tematica  minimo

mas aquilo que existe aponta claramente para uma conclusao bem

diferente daquela que se ouve em discursos eleitoralistas: os

portugueses estao mal integrados, 550 mal vistos e t m ma repu-

tacgo junto de largas camadas da sociedade sul-africana. Quem

for para a Africa do Sul falar aberta e demoradamente com pessoas

dos mais variados grupos econ6micos, sociais, politicos e  tnicos

n50 pode infelizmente deixar de se aperceber desta realidade.

3
Os inqu rit0s realizados , embora incompletos e feitos

3.Reportamo-nos a D.C.Groenewa1d e L.N.Smedley, Attitudes of the
White Population in South Africa towards Immigrants in General
and the Main Immigrant Groups in Particular, Pret6ria, 1977, e a
C.D.Schutte, op. cit..



exclusivamente entre brancos, mostram-nos que a comunidade portu-

guesa  a que goza de menos popularidade junto do resto da socie-

dade.

Groenewald e Smedley, numa amostra suficientemente grande e

diversificada para garantir uma razo&vel credibilidade cientifi-

ca, demonstram inequivocamente que a imagem da comunidade portu-

guesa  fortemente negativa. Antes de olharmos um pouco mais

pormenorizadamente para alguns dos resultados desse trabalho,

convem referir dois factores que se devem tomar em conta. Um  

que a pesquisa foi efectuada em 1977 sendo pois provavel que

terao havido alteracaes entretanto. O segundo  que a altura em

que a pesquisa foi feita era, para a comunidade portuguesa, um

periodo de alvoroco. O namero de portugueses na RAS tinha re-

centemente aumentado em muitos milhares devido a0 influxo de

antigos residentes em Mocambique, e esta situacao, aliada a

natural instabilidade social e econ6mica dos rec m chegados,

prejudicava a imagem da comunidade. Pode-se supor portanto, que

em relacao ao segundo factor, 0 nivel de aceitacao da comunidade

era excepcionalmente baixo no momento em que o estudo se reali-

zou. Quanto ao primeiro factor cumpre apenas regista-lo j que,

salvo aquilo que acabamos de referir, n50 ha elementos para

ajuizar da evolucao da imagem da comunidade.

Os tr s quadros que se seguem baseiam-se numa amostra de

cinco mil brancos de diferentes grupos etarios, niveis de rendi-

mento familiar, localidades de resid ncia e grupos linguisticos.

lO



QUADRO 1

Prefer5ncia por vizinhos de um dos seis principais grupos de
1mlgrantes, segundo o rendimento familiar dos entrevistados

)4000 R )10000 R
(4000 R (6999 R (12999 R )13000 R

H M 1 H M H M H M

Italianos 3,8 4,0 5,8 7,2 4,1 5,0 2,2 1,5
Britanicos 40,1 45,5 44,1 46,2 45,1 47,0 51,4 55,2
Holandeses 14,0 15,8 14,2 14,7 13,1 9,7 6,8 12,2
Portugueses 2,0 2,3 2,2 1,7 1,5 1,3 0,4 0,4
Alemaes 34,8 28,4 30,8 27,3 32,9 33,6 33,5 27,4
Gregos 2,3 2,6 1,8 1,8 1,5 1,9 0,4 0,7
Sem Resposta 2,4 1,3 1,1 1,1 1,8 1,5 5,3 2,6

A tabela dispensa grandes comentarios. Os Portugueses 550

quase sempre os Vizinhos menos desejados, havendo uma variacao

inversa entre rendimento familiar e prefer&ncia pela comunidade

portuguesa. Quanto mais abastada for a familia menos se gosta de

morar a0 p6 de Portugueses. E interessante notar que as duas

outras comunidades imigrantes originarias da Europa do Sul, a

grega e a italiana, tamb6m n50 disfrutam de grande popularidade,

tendo a comunidade grega um resultado muito pr6ximo dos valores

1

atribuidos a comunidade portuguesa.

QUADRO 2

Atitudes dos brancos sul-africanos sobre a imigracao portuguesa,
segundo o rendimento familiar dos entrevistados

)4000 R )7000 R )10000 R
(6999 R (9999 R (12999 R (13000 R

H M H M H M H M

TESE 1 34,7 35,4 38,9 41,4 37,5 41,1 33,1 43,0

TESE 2 40,3 36,2 35,0 30,0 29,4 27,1 26,3 21,5

TESE l : A Africa do Sul deveria encorajar menos imigrantes
portugueses a estabelecerem-se neste pais.

TESE 2 : A Africa do Sul deveria fechar o pais a imigracao
portuguesa
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Este quadro tambom n50 necessita de muitos comentorios ja

que os nameros falam largamente por si mesmos. Ha no entanto uns

pontos a realcar. Em relacao a primeira tese as mulheres 550, em

todos os escaloes de rendimento familiar, mais favoraveis a

reducao do namero de portugueses, sendo dificil de descortinar

qualquer variacao proporciohal ao rendimento familiar. Quanto a

segunda tese nota-se uma variacao inversamente proporcional ao

rendimento familiar: quanto maior for o rendimento familiar menos

550 05 inquiridos que advogam acabar de vez com a imigracao

portuguesa. Uma hipotese de leitura deste quadro prende-se com a

concorroncia laboral provocada pela imigracao portuguesa nos

escaloes economicos mais baixos. Outro ponto interessante o que

embora as mulheres manifestem mais vontade de limitar o namero de

portugueses no pais, 550 tambom menos drasticas nas suas

solucoes: em todos os escaloes economicos ha mais homens do que

mulheres a defender a Tese 2. Mesmo assim o namero de pessoas

que gostaria de proibir a entrada de mais imigrantes portugueses

o espantosamente elevado, variando entre um minimo de 21,5%

(mulheres com maior rendimento) e um maximo de 40,3% (homens mais

pobres)..oj off

QUADRO 3

Atitude dos brancos sul-africanos sobre a imigracao portuguesa,
segundo a lingua sul-africana

Africander Inglos

H M H I M

TESE 1 35,0 37,4 37,6 43,1

TESE 2 45,7 41,7 19,6 13,9

As teses 1 e 2 530 as mesmas que no Quadro 2.
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Os resultados resumidos no Quadro 3 550 interessantes porque

denotam uma forte clivagem de atitudes entre brancos de lingua

inglesa e de lingua africander. Embora a diferenca em relacgo a

Tese 1 seja bastante escassa, os dados referentes a Tese 2 n50

deixam davidas. Os Africanderes 550 muito mais favoraveis ao

congelamento total da imigracao portuguesa do que os brancos de

lingua inglesa. Ha varias interpretacoes possiveis para esta

tendoncia. Uma deles o que os Africanderes, sendo os imigrantes

brancos mais antigos e um povo historicamente fechado sobre si

mesmo, 550 mais centratios a qualquer imigracao. Muitos African-

deres consideram que a Africa do Sul o n50.56 terra de brancos

como especificamente terra de Africanderes e se aceitam imigracao

o por uma questao de pragmatismo e n50 por vontade intrinseca. A

lingua inglesa, por outro lado, o veiculo para uma mescla de

gentes, muitas das quais serao tambom imigrantes de primeira ou

segunda geracao, com maior abertura em relacao a chegada de novos

imigrantes. Outra possivel contribuicao para os resultados

apontados o que os Africanderes tendem a ter um grau de instrucao

mais baixo e concorrem para o mesmo tipo de empregos que os

Portugueses - o Quadro 2 ja mostrou esta relach entre4 salarios

baixos e sentimentos anti-portugueses. Outros factores possiv-

elmente influentes neste resultado 550 o oposicao das igrejas

ferozmente calvinistas a implantacao de uma comunidade catolica

no seu meio, e a tendoncia demonstrada por imigrantes portugueses

4. V.Pereira da Rosa e S.Trigo em Portugueses e Mocambicanos no
Apartheid: da ficcao a realidade dao muita importancia a estes
dois Gltimos factores.
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5
a preferlrem a lingua inglesa a africander . Quaisquer que sejam

as razEes para o baixo indice de popularidade da comunidade,

resta a frieza dos nameros: entre todos os sectores da comunidade

branca o melhor resultado  que "apenas" l3,9% das mulheres de

lingua inglesa gostariam de fechar as portas a imigracao portu-

guesa.

No que toca a maneira como a comunidade portuguesa  vista

entre os negros n50 ha sondagens ou estudos efectuados, o que nos

remete para simples conversas e contactos humanos. Mais uma vez

a impressao dominante  altamente negativa para a comunidade

portuguesa e podem encontrar-se varias razSes para explicar este

fen6meno. Os negros, especialmente em areas urbanas que  preci-

6

samente onde residem mais portugueses , estao altamente politiza-

dos e a comunidade portuguesa  talvez um exemplo anico de uma

comunidade que nada fez para lutar contra o apartheid. Todos os

outros grupos  tnicos brancos contribuiram com alguns nomes para

o movimento anti-apartheid. Qualquer negro minimamente interes-

,
sado por quest6es politicas e capaz de citar o nome de African-

deres, Ingleses, Italianos, Gregos ou Judeus que foram presos ou

exilados por contestarem o regime, mas quanto a Portugueses  o
7

sil&ncio complete . O regime do apartheid beneficiou sempre do

5. Ver Schutte, Quadros 22 e 23.

6. Schutte, Quadro 7: Uma sondagem efectuada junto de 1081 mem-

bros da comunidade portuguesa, 64,2% moravam em cidades, 32,5% em
vilas, e apenas 3,3% em zonas rurais.

7. O Arcebispo Tutu chamou a atencao para isto ao dizer que os
Portugueses n50 podiam continuar a ser neutros. Ver Diario de
Lisboa, 13 de Novembro de 1989.
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apoio financeiro e eleitoral dos sectores mais influentes da

comunidade portuguesa. A maioria de Portugueses preferia n50 se

envolver o que, para os negros era sinal de um apoio tacito ao

regime: quem n50 se op6e  a favor do statu quo.

Outra razao para a ma reputacao dos Portugueses junto dos

negros:  que 550 precisamente aqueles que mais pr6ximos estao em

termos de escalaes sociais e, portanto, quem mais beneficiaria

das barreiras legais impostas pelo apartheid a ascensao social e

econ6mica dos negros. As pequenas desonestidades de um dono de

comes-e-bebes a entrada das minas de Joanesburgo ou Welkom acaba

por ser tao Visivel como a injustica do sistema todo e  fre-

quente OUVir refer ncias a exemplos deste tipo quando se fala com

negros. Indicative deste estado de coisas  um artigo que apare 

8
can na revista Tribute, escrito por Es'kia Mphalele . Cabe

referir que Tribute  possivelmente a revista negra mais in-

fluente do pais e que Mphalele n50  um escriba qualquer:  

professor na prestigiosa Universidade de Witwatersrand,  o mais

conceituado homem de letras negro, e sobre ele ja foram publica-

 das duas biografias. O artigo  violentissimo contra os Portu-

gueses. A dada altura Mphalele escreve: "Olhem para os Portu-

gueses hoje como imigrantes neste pais. $50 mais racistas que o

pior dos colonialistas brancos l...) A juventude portuguesa

estabeleceu uma sub-cultura que se diverte com a v101 ncia orga-

nisada pelos seus gangs I...) A hora que escrevo estas ,?alavras

finais, Dias, da Gama e o resto desse bando de aventureiros

8. Es'kia Mphalele, 500 Years of Misadventure, Tribute, Julho
1988
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europeus tornaram-se meros nomes escritos em fumaca, como se

fosse num esp ctaculo de acrobacia a rea, desaparecendo rapida-

mente sob o azul do c u., Adeus cinco s cu1os de escravatura e

colonialismo portugu&s!

O artigo citado cont m concerteza uma grande dose de 6dio

visceral e irracional mas  um erro minimiza-lo simplesmente por

ter pouca validade acad mica. A importancia do artigo n50 reside

na sua capacidade descritiva ou analitica. Reside no facto de

ter sido escrito por quem o escreveu e por ter sido publicado

onde o foi. E por n50 ter causado protestos, salvo de um pequeno

grupo de Portugueses que se interessava pela maneira como a

populacao negra 05 via. Infelizmente  dificil deixar de coen-

cluir que tais palavras n50 causam escandalo na Africa do Sul

porque correspondem aquilo que muita gente pensa.

Vale a pena fazer desde ja uma pergunta a qual se procurara

responder mais tarde: como  que durante Canto tempo a informacao

oficialmente divulgada em Portugal era que em relacao a comuni-

dade portuguesa na RAS tudo corria as mil maravilhas? A comuni-

dade estava supostamente bem integrada e era uma componente

popular e apreciada da sociedade sul-africana. Como foi possivel

um tal desfasamento da realidade?
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A Intervencao Politica da Comunidade Portuguese

Como qualquer outra comunidade imigrante, tanto na Africa do

Sul como em outros paises, os contornos exactos da comunidade

portuguesa n50 se podem definir facilmente. N50 ha nenhuma

entidade homog nea sobre a qual se pode dizer que obedece a uma

s rie de crit rios rigorosos de inclusao ou exclusao. Ha apenas

um conjunto de pessoas com ligacaes mais ou menos fortes a Portu-

gal e entre si. Entre os membros da comunidade portuguesa ha

pessoas com valores e refer ncias culturais id nticos aos que se

poderiam encontrar em qualquer esquina ou caf da Beira Alta on

do Minho, e ha tamb m pessoas que ja nem falam Portugu&s e que

nunca vieram a Portugal. Ha pessoas que se dao exclusivamente

com outros de origem portuguesa e pessoas que confraternizam

quase exclusivamente fora da comunidade. Ha sul-africanos de

terceira e mesmo quarta geracao e ha pessoas que chegaram de

Portugal a semana passada. No entanto a grande diversidade da

comunidade n50  uma negacao da sua exist ncia.
 

Pode representar-se a comunidade por um complexo de circulos

conc&ntricos em que aqueles que estao mais pr6ximos do centro

dependem em maior grau da comunidade quanto a sua pr6pria identi-

dade. Assim, nos confins deste complexo, nos circulos mais

afastados, encontrar-se-iam filhos e netos de imigrantes, pessoas

ja bem integradas na sociedade sul-africana e com refer ncias

culturais quase exclusivamente sul-africanas. Para estas pes-

soas, de Portugu s resta apenas o nome, e mesmo 1550 por vezes

anglicizado na escrita e quase sempre na pronancia. Nos circulos

mais prdximos do centro encontrar-se-iam os imigrantes mais
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recentes, aqueles que n50 falam outra lingua senao o Portuguos,

as pessoas que vivem a sua Vida profissional e social quase

exclusivamente num meio portuguos. Em termos politicos, como em

outras coisas, aqueles que estao mais longe do centro sao mais

representatives dos brancos sul-africanos em geral, enquanto que

os que se situam mais proximo do centro raramente se afastam da

ortodoxia definida pelos "lideres" da comunidade.

Mais uma vez o dificil definir quem 550 08 "lideres da comu-

nidade". Ouve-se com frequoncia esta expressao e ha de facto

algumas pessoas que se podem apontar como lideres porque 550

fazedores de opiniao. Podem considerar-se como lideres alguns

empresarios de sucesso, alguns presidentes de clubes e

associacoes, e algumas outras pessoas que souberam conquistar

influoncia dentro da comunidade. Ser um empresario bem sucedido

on a primeira figura de uma agremiacao de imigrantes n50 o por si

56 uma garantia de ascensao a categoria de "lider". Talvez a

anica qualidade palpavel partilhada pela quase totalidade dos

"lideres" o o facto de terem sido nomeados Comendadores. As

comendas, na Africa do Sul, 550 objecto da mais desenfreada

cobica, provocando por vezes situacoes e rivalidades caricatas.

Quem vem de fora do meio n50 pode deixar de estranhar a importan-

cia assumida por tal distincao mas o certo o que o considerado

uma espocie de bencao por parte das autoridades nacionais refor-

cando fortemente a influoncia do laureado dentro da comunidade.

A isto esta concerteza ligada uma visao da politica, no sentido

lato da expressao, muito marcada pelo regime que imperava em

Portugal antes de Abril de 1974. 4
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Aos "lideres" cabe o papel de atribuir sentido politico a

comunidade portuguesa. Ha v rios factores que contribuem para

facilitar esta tarefa. Por um lado, o nivel de instrucao na

9
comunidade portuguesa  muito baixo o que torna a comunidade

bastante influenciavel. Por outro lado, e especialmente mais

pr6ximo do centro dos circulos conc&ntricos, ha um sentimento de

alienacao em relacao ao pais que os acolheu. Ha muitas pessoas

que se sentem apenas temporariamente fora de Portugal, on que

pelo menos n50 se sentem suficientemente integrados para se

interessarem na sociedade como um todo. Um terceiro factor 6 que

a grande maioria nunca Viveu numa sociedade plenamente democrati-

ca: 56 uma pequena minoria veio de Portugal depois de 1974. Os

outros, ou ja 1a estavam ha mais tempo ou vieram de Mocambique em

1975. Em qualquer dos casos a intervencao politica activa n50

era encorajada e quando chegaram 5 Africa do Sul encontraram uma

situac50 semelhante. Havia - e h& -,  certo, eleic5es exclusi-

vamente brancas mas mesmo essa possibilidade de dissid ncia n30

encontrou ecos na comunidade portuguesa. Um quarto factor que

desmobiliza o desrespeito pela ortodoxia politica definida pelos

comendadores e demais lideres  a teia cerrada de dep&ndencias

econ6micas e sociais que constitui o nacleo da comunidade.

Estes varios factores tornam a maioria da comunidade numa

massa relativamente vulneravel e facil de moldar pelos lideres.

9. Schutte, Quadro 13, mostra que cerca de 34% dos inquiridos

tinham quatro ou menos anos de escolaridade. Apenas 2,8% tlnham

frequ&ncia universitaria ou polit cnica.
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As dissid ncias n50 se conseguem eliminar mas o seu impacto  

minimizado. Os lideres da comunidade conseguem fazer passar a

sua mensagem que  muito Clara: a comunidade portuguesa deve

procurar manter o sil ncio total sobre assuntos politicos, excep-

to em alturas de campanha eleitoral nos quais deve dar um apoio

discreto ao Partido Nacional.

Esta mensagem chega a comunidade portuguesa de Varias_ for-

mas. Em primeiro lugar os clubes e as associacaes 550 locais de

eleicao para se pronunciarem discursos que, com frequ ncia, fazem

apelo a abstencao politica. Tais tomadas de posicao 550 consid-

eradas aceitaveis porque se alimentou a ficcao que apelar a

abstencao n50  uma atitude politica, enquanto que mas rarissimas

vezes em que ha um conteado politico diferente num discurso o

orador  altamente criticado por estar a "fazer politica". Vale
10

a pena citar um caso que ilustra isto com perfeicao . Em Marco

de 1989 o Embaixador Cutileiro, entao rec m-chegado ao pais, foi

convidado para discursar no que  um dos pontos mais altos da

Vida social da comunidade, o Baile das Debutantes. Estava 1a 0

"tout Joannesbourg". Num discurso inteligente o Embaixador

comecou por referir que um baile de debutantes representava um

rito de passagem, ponto de partida que lhe permitiu falar das

transformacSes em curso na Africa dq Sul escassas semanas depois

da libertacao de Mandela. Referiu que o governo portugu s via

com bons olhos as medidas tomadas por De Klerk, que n50 consid-

erava que houvesse motivos para receio e que as coisas estavam

10. Ver "0 Jornal" de 16 de Marco de 1990.
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bem encaminhadas. A prop6sito, disse, tinha razao para estar

tranquilo porque tinha falado canto com De Klerk como com Mande-

la. Devido a esta "admissao" foi presenteado com uma vaia em vez

dos aplausos circunstanciais que seriam de esperar. Os presentes

achavam intoleravel que o Embaixador de Portugal falasse com a

oposicao a0 regime, mesmo que ela ja tivesse sido legalizada. E,

note-se, a assist ncia era precisamente os lideres da comunidade,

os fazedores de opiniao, em peso.

Isto  interessante porque p6e a nu varies ideias implici-

tas. Em primeiro lugar a assist ncia considerava que o momento

era impr6prio para falar de politica (era esta a acusacao mais

frequente contra o Embaixador), embora n50 exista nenhum outro

foro onde o fazer. Alias a acusacao tem pouca verosimilhanca

porque a vaia s6 surge quando o Embaixador menciona que falou com

Mandela. Segundo, evidencia a ideia de que o interesse de Portu-

gal (e  i550 que o Embaixador  suposto representar)  sindnimo

do interesse da comunidade definido pelos tais lideres. E ter-

ceiro, a reaccao  tamb m fruto de alguma surpresa por 5e verem

desautorizados, por verem que de repente a Embaixada, e portanto

os responsaveis pela politica externa portuguesa, quer assumir um

papel de lideranca na preparacao da comunidade para uma nova era.

Atitude perfeitamente inovadora, diga-se de passagem, por parte

da Embaixada.

Voltando aos m todos de transmissao das principais mensagens

para a comunidade,  claro que a comunicacao social de lingua

portuguesa tem tamb m um papel importante. H varias estacaes de

radio que emitem em Portugu s, uma de televisao, e um pequeno
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namero de jornais e revistas dirigidas a comunidade. No entanto,

ha um orgao que assume um papel predominante, a voz mais autori-

zada dos lideres, "O soculo de Joanesburgo". E o jornal de maior

tiragem (cerca de 25-30000 exemplares) e sai semanalmente (n50 ha

nenhum diorio de lingua portuguesa). Os proprietarios 550 o

Comendador Horocio Roque e o Comendador Antonio Braz, sendo voz

corrente que o verdadeiro masculo financeiro e politico de "0

soculo" reside no primeiro. O tratamento dado as noticias,

particularmente as de indole politica, mostra claramente aquilo

que se pretende que as pessoas saibam e aquilo que se prefere que

seja ignorado. Noticias, por exemplo, de qualquer dissidoncia

dentro da comunidade 550 pura e simplesmente abafadas. Isto

aconteceu mais notoriamente no caso do DIPSA (Democratic Initia-

tive of the Portuguese in South Africa) de que falaremos mais

adiante. No primeiro trimestre de 1990 arrancou um novo jornal,

"A Tribune", mas ato agora n50 se tem conseguido impor no mercado

por razoes de diversa ordem. A longevidade de "0 soculo" criou

um grupo de leitores bastante fiel por uma questao de habito,

mesmo que por vezes se oica dizer, em tom de brincadeira, trata-

r-se de "0 Mentiroso". Contra estes habitos enraizados so fazen-

do um grande investimento na &rea de marketing por parte de "A

Tribuna", o que ato agora n50 tem acontecido. Alias o duvidoso

que "A Tribuna" tenha os meios financeiros para sobreviver a uma

guerra de publicidade contra "O soculo". Em segundo lugar, a

qualidade jornalistica do move periodico o claramente inferior a

concorroncia, a0 que n50 a alheio o facto de na sua curta exis-

toncia ja ter conhecido cinco ou seis directores. E, terceiro,
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os parcos habitos de leitura da comunidade portuguesa dificil-

mente permitem a viabilidade simultanea de dois semanarios, pelo

que  pouco provavel que "A Tribuna" venha a ser um projecto de

SUCGSSO .

A orientacao politica dada a comunidade pelos lideres tem

simultaneamente raizes ideol6gicas e interesseiras. Por um lado,

muitos membros da comunidade portuguesa, uns 30 a 40%, 550 anti-
11

905 residentes em Angola e Mocambique . O processo de descolon-

izacao que levou estas pessoas para a Africa do Sul foi altamente

traumatico. E verdade que muitas familias conseguiram trazer

consigo a maior parte dos bens, e fizeram-se mesmo grandes fortu-

nas como se fazem sempre em alturas de caos, mas o que interessa

 que a comunidade toda interiorizou o verdadeiro trauma que foi,

para alguns dos seus membros, a descolonizacao . O processo de

descolonizacao  uma parte muito viva da consci&ncia colectiva da

comunidade e representa uma das pedras basilares da sua atitude

politica. Resumindo, na sua versao simples este trauma traduz-se

da seguinte forma: o ANC equivale a FRELIMO ou ao MPLA, e o

Partido Nacional equivale ao legitimo dono que era 0 Estado Por-

tugu s. Para evitar um novo desastre  preciso apoiar o Partido

Nacional e combater o ANC com a conviccao e a determinacao que

n50 existiu em Angola e Mocambique. Esta componente ideol6gica  

de facto visivel na comunidade mas esta pouco representada entre

os lideres porque implica uma presenca activa da comunidade na

Vida politica do pais. N0 dia em que isso acontecer abrem-se as

11. Numa amostra de 1075 pessoas feita por Schutte (Quadro 4)

31,1% dos inquiridos vieram de Mocambique e 7,4% de Angola.
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portas do debate e 05 lideres comecam a perder a hegemonia sobre

a comunidade. A outra componente, a interesseira, deriva da

forma como a sociedade sul-africana esta organizada.

O Partido Nacional est& no poder desde 1948 e ao longo de

docadas foramose diluindo as fronteiras entre Estado, Governo e

Partido. N50 tardou muito que alguns empresorios imaginativos

descobrissem que uma ajuda financeira aos cofres do Partido

Nacional podia contribuir para a resolucao de problemas burocra-

ticos que os apoquentavam. Criou-se entao uma relacao Simbiotica

com o Poder, no qual o beneplacito das autoridades era a moeda de

troca pelo apoio tacito ou pratico da comunidade portuguesa. Mas

como qualquer simbiose, esta relacao pode funcionar em dois

sentidos: tanto o uma associacao de vantagem matua como uma

garantia contra a oposicao da outra parte. Aos lideres da comu-

nidade apenas competia gerir esta teia complexa e n50 por e

dispor dela como entendessem. Isto poe perguntas interessantes

para o presente e o futuro: se 05 lideres da comunidade estao

ligados n30 a uma ideologia mas ao Partido Nacional, como conse-

guirao agora manter a fidelidade da comunidade? O Partido est& a

efectuar uma metamorfose completa e no entanto os lideres sempre

solicitaram o apoio ao Partido com recurso ao grande fantasma que

o o trauma da descolonizacao. N50 se trata de uma mera coinci-

doncia que justamente neste momento surja uma nova geracao com

ideias diferentes, como o o caso das pessoas que integram o

DIPSA.

O DIPSA (Democratic Initiative of the Portuguese in South



Africa) o um movimento que se concretizou em Abril de 1990 reu-

nindo pessoas que ja n50 aceitavam a hegemonia politica dos

lideres. Este desafio a autoridade daqueles que sempre dominaram

a comunidade o para eles perigoso, acima de tudo por vir de uma

nova geracao de jovens profissionais, com um grau de instrucao

muito superior a0 dos lideres, e uma visao do futuro totalmente

distinta. Tradicionalmente, lidavam-se com as dissidoncias de

forma implacavel e em unissono. Em primeiro lugar excluia-se a

pessoa em causa de qualquer cargo a nivel das associacoes, reti-

rando assim a plataforma mais acessivel. Segundo, e devido a

imaturidade politica da comunidade, aproveitava-se a ideia de que

quem n50 apoiava o Partido Nacional era "comunista". Dissidentes

eram inevitavelmente apelidados de comunistas o que era sinonimo

de uma ordem de excomunhao politica. Nas raras ocasioes em que

houve alguma dissiddncia politica aberta dentro da comunidade, ou

alguom que falasse em voz alta contra o apartheid, as pessoas em

questao tiveram que fazer uma escolha entre o siloncio conformis-
12

ta e a actividade politica fora da comunidade .

No caso do DIPSA ja n50 foi possivel aplicar esta pressao

social por varias razoes. As figuras de proa do movimento eram

pessoas com eroditos ja firmados, pessoas conhecidas e respeita-

12. Luis Leal, anterior Director do Departamento de Portuguos na
Universidade de Witwatersrand, procurou enveredar por um terceiro
caminho quando publicou um hilariante livro de contos satiricos
sobre os lideres da comunidade intitulado "Com Nod na Arca". A
publicacao do livro, entre outras coisas, tornou insustentavel a

posicao de Leal que acabou por abandonar a sua posicao acadomica

e cortar de vez os lacos com os poderosos da comunidade. A

informacao de que dispomos indica que estara agora no Botswana.

Quanto ao livro, um dos Visados comprou e destruiu quase todos os

exemplares tornando-o num objecto para colecionadores!
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das na comunidade. Acima de tudo, eram pessoas que n50 dependem,

social ou profissionalmente, dos lideres da comunidade. Por isso

eram vozes dificeis de ignorar e impossiveis de excluir.

O DIPSA tem como objectivo contribuir para facilitar, dentro

da comunidade portuguesa, a transicao do regime actual da Africa

do Sul para um regime multi-racial e democratico, trabalhando

para uma maior conscioncia e informacao politica da comunidade.

O movimento partiu do principio de que os lideres n50 eram repre-

sentativos da comunidade toda e que havia uma necessidade pre-

mente de outra voz, n50 comprometida com o regime, para exprimir

as ideias de muitos outros. Ao mesmo tempo um dos objectivos

efectuar um trabalho didactico junto da comunidade. A declaracao

de principios do movimento manifesta uma oposicao directa ao

apartheid e a confianca de que pelo menos parte da comunidade

portuguesa n50 se revd nesta politica. Menciona tambom a ne-

cessidade de combater a md imagem de que a comunidade portuguesa

disfruta, especialmente junto da maioria negra do pais.

Como seria de esperar, os lideres da comunidade utilizaram

todos os esquemas que conheciam para criar dificuldades ao novo

movimento. "O Sdculo de Joanesburgo", com escandalosa falta de

isencao, ignorou durante meses aquilo que era a mais importante

evolucao politica da comunidade desde hd anos; exerceram-se, de

varias formas, pressoes sociais e mesmo profissionais sobre a5

principais figuras do movimento e, claro, lancou-se o rumor do

costume: que o DIPSA era obra de "comunistas". Estas manobras

tiveram algum impacto mas n50 foram de maneira nenhuma decisivas
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porque a situacao do pais, ao qual a comunidade n50 podia estar

alheia, tinha evoluido muito. Quando o proprio Partido Nacional

dialogava com o ANC, incluindo mesmo com o antigo inimigo pdblico

namero um, o secretario-geral do Partido Comunista Sul-Africano

Joe Slovo, era dificil atacar um movimento dentro da comunidade

que propunha um dialogo semelhante. A evidoncia de que se estava

a caminhar para um sistema politico completamente diferente

levava as pessoas a pensar na necessidade de acautelar o futuro,

o que significava apoiar pelo menos a existancia de um grupo como

o DIPSA.

O problema para os lideres a que a teia de cumplicidades,

amizades e clientelismos sobre a qual o seu poder assenta esta a

enfraquecer. Ja n50 se confia tanto que esta estrutura possa

assegurar a promocao social e profissional que anteriormente

garantia. Estando intimimamente ligadas a um regime que esta em

vias de extincao, as estruturas de poder dentro da comunidade tom

que mudar ou dar lugar a outras. Alguns dos lideres mais perspi-

cazes ja perceberam isto e comecam a introduzir alteracoes no seu

discurso mas as estruturas que pretendem transformar 550 pesadas

e n50 v50 mudar de um dia para outro.

As condicoes politicas a nivel da Africa do Sul e a nivel da

comunidade 550 boas para um movimento como o DIPSA. No entanto

ata agora este agrupamento n50 tem correspondido as expectativas

por razoes que se prendem, inicialmente, com divergoncias politi-

cas dentro do movimento e, mais tarde, com a pouca disponibili-

dade de tempo de algumas das pessoas mais capazes de valorizar o

movimento. Mesmo assim o DIPSA conta com alguns apoios discretos
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da parte de sectores tradicionalmente afectos a certos lideres e

teve bastante sxito a0 proporcionar a varios empressrios portu-

gueses ingressos para a primeira confersncia entre o ANC e 05

empressrios mais influentes do paislB.

O vazio politico que existe na comunidade aponta, em princi-

pio, para o crescimento do DIPSA. E tambsm provavel que os

lideres, ou pelo menos alguns deles, mostrem capacidades de

adaptacgo as mudanqas, salvaguardando assim alguma influsncia

dentro da comunidade. Mas o resultado mais provavel s que a

democratizacao do pais traga tambsm alguma democratizacao a

comunidade portuguesa, abrindo espaco para a convivsncia simultas

nea de correntes politicas divergentes. Parece certo que a

"opiniao anica", tacita e silenciosa tenha os seus dias contados.

13. A confersncia, que teve lugar a 23 de Maio de 1990, foi
organizada conjuntamente pelo ANC e o CBM (Consultative Business
Movement) para, pela primeira vez desde a legalizacao do ANC,
trocarem ideias sobre a futura organizacao econ6mica do pais. AS

inscric6es para os empresarios portugueses foram conseguidos

atravss dos bons oficios do DIPSA pois n50 constava nenhum ele-
mento da comunidade portuguesa na lista original de convidados.
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Portugal e a Comunidade Portuguese

0 sentimento dominante na comunidade portuguesa o que mais

vale aprender a viver sem Portugal do que estar a espera de

apoios de Lisboa. Esta sensach de abandono o o prolongamento de

um sentimento de terem sido "traidos" em 1975 quando se fizeram

as descolonizacoes de Angola e Mocambique e quando dezenas de

milhares de pessoas encontraram na Africa do Sul refagio das

mudancas que n50 queriam ver. Portugal, pensam, esqueceu-os em

1975 e esquece-os hoje. Entraves burocraticos, falta de fundos e

simples desinteresse 550 05 principais problemas apontados por

aqueles que ja procuraram apoio junto de entidades oficiais

portuguesas. Sintomatica serd a situacao do Consulado Portuguos

de Joanesburgo: responsdvel por centenas de milhares de Portu-

gueses (talvez so 0 consulado de Paris tenha mais emigrantes na

sua area de jurisdicao), esta sem consul-Geral ha seis meses.

As poucas figuras politicas nacionais que se interessam pela

comunidade disfrutam por isso de grande popularidade na Africa do

Sul. Em particular ha 0 caso de Alberto JoEo Jardim, Presidente

do Governo Regional da Madeira, de onde o originaria uma elevada

percentagem dos emigrantes. Jardim escreve uma coluna semanal em

"0 Sdculo de Joanesburgo" na qual desenvolve as suas posicoes

independentistas em relacao a politica externa nacional, e pro-

clama alto e bom som a sua simpatia pelo Partido Nacional (desde

muito antes de qualquer abertura politica). Esta postura encon-

tra eco junto de muitos emigrantes na Africa do Sul e, juntamente

com as visitas que efectua aquele pais, faz com que Jardim seja

possivelmente o politico mais popular na comunidade.
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Salvo poucas excepcoes, n50 ha indicaooes de haver no meio

politico portuguos quem conheca a comunidade portuguesa na Africa

do Sul. Uma das razoes para isto o que o circuito tradicional

feito pelos politicos portugueses que visitam a Africa do Sul o

pouco propicio a dar a conhecer a realidade da comunidade.

Visitam meia dazia de associacaes, falam com os presidentes que

n50 querem seguramente conflitos com os lideres (pelo contrdrio:

querem as doacoes que parecem ser sempre mais generosas quando ha

convidados de Portugal para levar de volta a noticia), jantam com

alguns dos notaveis e depois vao-se embora. E tambom possivel

que estabelecam algum contacto com o Governo on com alguem do ANC

(mas so desde que em Fevereiro De Klerk o tornou aceitavel). Da

parte do Governo n50 ha razao para nao tecer elogios a comunidade

portuguesa que sempre apoiou o Partido Nacional e procurou (alids

com sucesso) que Portugal seguisse a linha da Sra Thatcher em

14
matoria de sancoes a Africa do Sul . Quanto a0 ANC, empenhado

como esta numa operacdo de charme a populacao branca do pais, o

pouco provavel que digam em pablico aquilo que alguns dos seus

dirigentes dizem em privado.

Acontece, portanto, que quem visitou a Africa do Sul e fez o

percurso "turistico" aprovado pelos lideres da comunidade voltou

sabendo apenas aquilo que se quisesse que soubessem. Mesmo que

tenham falado a meios de oposicao ao regime porque, pelas suas

14. A influoncia da comunidade portuguesa sobre a conducao da
politica externa portuguesa em relacao a Africa do Sul o analisa-

da mais pormenorizadamente num artigo do autor em Terra Solidar-
ia, Revista de Questoes Internacionais, CIDAC, Maio-Agosto 1990.

30



pr6prias razSes, tamb m n50  muito conveniente a estes criticar

abertamente a comunidade portuguesa. Isto contribui para expli-

car 0 desfasamento que se refere atras entre aquilo que se pensa

da comunidade em Lisboa e aquilo que se pensa na Africa do Sul.

Outros factores que contribuem para este desfasamento 530 OS

comentarios dos lideres da comunidade (uma das suas fontes de

poder  que dominam as ligaQSes a Portugal) e as informacaes

veiculadas pela comunicacao social de lingua portuguesa na Africa

do Sul. As comunicacaes entre a Embaixada Portuguesa e 0 Mi-

nist rio dos Nechios Estrangeiros n50 550, 6bviamente, do domi#

nio pablico mas as linhas de forca da politica nacional em relac-

50 a comunidade e a Africa do Sul levam#nos a acreditar que at 

recentemente n50 terao sido de um teor muito diferente daquilo

que os lideres da comunidade quiseram transmitir. Nos altimos

doze ou dezoito meses, por parte dos condutores da politica

externa portuguesa comecou-se a notar uma certa preocupacao em

moderar a postura politica da comunidade, o que traduz a con 

sci ncia de que nem tudo vai bem para 05 interesses nacionais e

05 da comunidade. Saada-se esta nova consci ncia da realidade

fazendo votos de sucesso para uma tarefa que n50 sera f cil por

ser tao tardia.

A evolucao politica da Africa do Sul  uma incagnita. E um

pais em que, como dizia o escritor Alan Paton, ha esperanca as

segundas e desespero as tercas. Acima de tudo  desta evolucao

politica que depende a sorte da comunidade portuguesa. Uma

situacao de instabilidade total provocara um retorno em massa,
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15
mas lsto, se acontecer, sera a contra-gosto . No entanto, sendo

certo que de uma forma ou doutra o regime do apartheid n50 sobre-

vivera durante muito tempo, o altura de olhar um pouco mais

atentamente para a comunidade portuguesa e para a sua capacidade

de viver sem o apartheid.

A imagem de Portugal em muitos paises, entre os quais a

Africa do Sul, o a imagem dos seus emigrantes. A politica na-

cional em relacao a colonia portuguesa naquele pais, durante

longos anos, traduz-se de uma forma muito simples. Chegou-se a

um acordo tacito donde os principios 550 excluidos. A forma mais

barata de conseguir 0 apoio das autoridades sul-africanas para a

grande comunidade portuguesa no pais era fazer coro com a oposic-

50 britanica a sancoes de qualquer espocie. O regime de Pretoria

mostrava compreender o acordo apadrinhando meia dazia de empresa-

rios de sucesso. Oficialmente disfarcava-se este agradovel

estado de coisas com solenes proclamacoes sobre como o apartheid

era terrivel. Mas, acrescentavaose, a melhor forma de influenci-

ar Pretoria era evitar qualquer atitude contraria ao regime.

Verificou-se esta capacidade de influoncia aquando da humilhacao

sofrida pelo Secretario de Estado Durao Barroso que chegara a

Africa do Sul munido de uma carta em tom critico assinada pelo

Primeiro Ministro: o entao Presidente, PW Botha, limitou-se a

mostrar-lhe a porta de saida.

A mudanca de regime na Africa do Sul, sendo embora de natu-

15. Schutte (Quadro 53) mostra que 95,9% dos inquiridos indica a
Africa do Sul como local de residoncia mais desejado para cinco
anos mais tarde.
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reza imprevisivel, esta iminente. O relacionamento de Portugal

com o futuro governo sul-africano, qualquer que ele seja, depende

em larga medida do comportamento politico da comunidade portugue-

sa. Para a propria comunidade os tempos que se avizinham n50 se

prevom faceis e o apoio do governo portuguos assumira uma grande

importancia. E uma boa oportunidade para procurar corrigir erros

do passado e forjar, numa regiao tao importante para a politica

externa nacional, uma imagem do pais mais concordante com os

valores defendidos pelas varias instancias internacionais a que

Portugal pertence.
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ANEXO

Entrevistas efectnadas a pessoas ligadas a comunidade portuguesa
em Joanesburgo, Cldade do Cabo e Pretoria, Abril a Junho de 1990.

Joso Nascimento. Advogado, fundador do DIPSA.
Anabela Nascimento. Psicologa estagiaria.
Antonio de Gouveia. Psicologo clinico, professor da Universidade
de Vista (Soweto), fundador do DIPSA.
Isabel de Gouveia. Professora no Departamento de Portuguos,
Universidade de Witwatersrand, fundadora do DIPSA.
Manuela de Castro Moura. Jornalista, fundadora do DIPSA.
Marlene Castro. Jornaliota.
Antonio Ramos. Jornalista.
Fernanda Antunes Jones. Professora no Departamento de Portuguos,
Universidade de Pretoria (UNISA).
Varela Afonso. Chefe de Redaccao do jornal "O soculo de Joanes-
burgo" .

Valentina Gouveia. Assistente social.
Crispim Coutinho. Responsavel pela area de marketing no Bank of
Lisbon & South Africa.
Vera Coutinho. Funcionaria do Consulado Portuguos em Joanesbur-

go, responsavel por educacao.
Eulalia Salgado. Advogada, Conselheira Permanente da Madeira.
Rui (preferiu anonimato). Desenhador grafico em empresa de
publicidade.
Salvador P.Pereira. Empresario, proprietario do jornal "A Tribu-
nan

Ivo Cordeiro. Delegado do ICEP, Embaixada de Portugal.

Orlanda Ventura. Estudante na Universidade de Witwatersrand,

membro da direccSo da Associacao Portuguesa de Witwatersrand.

Victor Viseu. Presidente da Associacao de Jovens Empresarios e

Profissionais Portugueses (AJEPP).
Nunes Portela. Consul-geral de Portugal em Joanesburgo.
Janet Carter. Directora do Departamento de Portuguos da Univer-

sidade de Witwatersrand. o
Pedro Pinto. Estudante na Universidade de Witwatersrand.
Lordes Batista. Presidente da Associacao Portuguese de Witwa-

tersrand.
Paula (preferiu anonimato). Assistente social.
Joao Canha. Empresario, tesoureiro do National Soccer League,
Conselheiro Permanente da Madeira.
Carlos Gomes da Silva. Departamento de Portuguos, Universidade
de Western Cape.

Joso Cutileiro. Embaixador de Portugal na Africa do Sul.
Joao da C&mara. Diplomata na Embaixada de Portugal.

Alom das pessoas citadas fizeram-se inameros contactos
informais com membros da comunidade portuguesa, visitas a clubes
e associacoes. Houve tambom a preocupacao de ouvir as opinioes
de pessoas sem qualquer ligacao a comunidade portuguesa para

perceber qual era a imagem exterior da comunidade junto dos mais

variados sectores da sociedade sul-africana.
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