
COMEMORAR É EVOCAR

Quando	   o	   Vidal	   Abreu,	  em	   nome	   da	   Comissão	   Organizadora	  do	   Cinquentenário	   do	   NT,	   ao	   telefone,	  gen=lmente	  me	  

solicitou	  para	  escrever	   umas	  páginas	  de	  “análise	  sociológica	  dos	  anos	  da	  nossa	  entrada	  na	  Escola	  Naval”	  –	  foi	  assim	  mesmo	  

que	  ele	  disse	  –	  eu	   aceitei	  com	  prazer.	  Posteriormente,	  imaginei	  que	  seria	  mais	   interessante	  e	   realista	  uma	  análise	  “micro-‐

sociológica”	  do	   que	  apenas	  “sociológica”.	  E	  porquê?	  Que	  razões	  =nham	  mo=vado	  a	  nossa	  opção	   individual,	  de	  concorrer	  à	  

“Briosa”?	  No	   nosso	   caso	  concreto,	  haverá	  alguma	  base	  comum,	  colec=va	  e	  portanto	   sociológica,	  a	  determinar	  o	   desejo	   da	  

nossa	  própria	  escolha	  individual?	  Ou	  será	  que	  cada	  caso	  individual	  é	  mesmo	  e	  só	  um	  caso	  sem	  paralelo?	  

No	  Site	  do	  Curso	  voltei	  a	  ler	  o	  nosso	  NT	  3	  –	  O	  Gonçalves	  Cardoso	  –, 	  que	  nos	  mostrou	  que	  foi	  mesmo	  por	  desejo	  próprio,	  

natural	  e	  inconsciente,	  dele	  mesmo,	  que	  concorreu	  à	  Marinha.	  Quem	  o	  leu	  percebeu	  logo	  que	  nenhum	  Comandante	  Wagner,	  

nenhuma	  (W)aga	  de	  fundo	  poderia,	  então,	  demovê-‐lo	  no	  seu	  desejo	  e	  na	  sua	  determinação.	  Foi	  mesmo	  Em-‐Nome-‐do-‐Pai	  que	  

ele	  realizou,	  objec=vamente,	  a	  sua	  pulsão	  marinheira.	  “Quero	  entrar	  na	  Naval,	  não	  quero	  ser	  engenheiro”.	  Ponto	  final!

Eu	   privei	   com	   o	   já	  falecido	   Comandante	   Wagner,	   de	   quem	   fui	   próximo	   e	   que,	  por	   sinal,	   também	   era	   amigo	   do	   meu	  

próprio	   pai.	   Foi	   em	   França	  em	   1968,	  na	  Missão	   de	  Construções	  Navais.	  Foi	   uma	   amizade	   que	   ficou	   e	  agora,	   a	  propósito,	  

permito-‐me	  recordar	   aqui	  uma	   festa	  em	  que	  lhe	  apresentei	  umas	   colegas	  de	   faculdade	  da	  minha	  mulher,	  em	  Nantes.	  Elas	  

gostavam	   de	   brincar	   com	   ele	   pelo	   seu	   es=lo	   super-‐educado, 	  tão	   civilizado	   e	   ]mido	   –	   casou	   tarde	   –	   e	   voilá,	   as	   marotas	  

disseram-‐me:	  (…)	  “ton	  ami…	  il	  a	  besoin	  d’être	  défloré…”.	  Ponto	  final!

O	   curso	   “Nuno	   Tristão”	   foi	   um	   curso	   enorme,	   em	   tamanho	   e	   em	  circunstância.	  E	   isso	   não	   foi	   certamente	   um	   acaso.	  

Primeiro,	  uma	  constatação	  sociológica,	  que	  =nha	  a	  ver	   com	  a	  necessidade	  que	  as	  Forças	  Armadas	  =nham,	  então,	  de	  crescer.	  

Exis=am	  condições	  objec=vas	  a	  determinar	   esse	  crescimento.	  Por	  outro	  lado,	  tal	  objec=vidade	  anda	  sempre	  a	  par	   de	  outras	  

razões	  mais	  micro,	  de	  natureza	  pessoal.	  E	  porquê	  a	  Marinha	  e	  não	  qualquer	  outro	  Ramo?	  A	  leitura	  dos	  ar=gos	  do	  Site	  podem	  

con=nuar	  a	  ajudar	   e	  explicar.	  As	  cadeias	  de	  significantes	  são	   individuais,	  não	   são	   colec=vas.	  Mas	  pegam-‐se, 	  os	  significantes,	  

como	   um	  vírus	  a	  circular	   na	  Net, 	  tal	   como	  a	  gripe.	  Se	  voltarmos	  a	  ler	   o	  ar=go	  do	  nosso	  NT	  3	  compreenderemos	  como	  essas	  

cadeias	  passam	  de	  pai	  para	  filho,	  marinheiro	  é	  filho	  de	  marinheiro,	  ou	  tende	  a	  ser.	  E	  não	  admira	  que	  os	  seus	  ne=nhos	  gostem	  

do	  mergulho	  das	   ondas	   impiedosas,	  mais	  do	  que	  a	  =midez	  do	  avô	  NT	  3	  permi=a, 	  então,	  a	  ele	  próprio!	  Leiam	  o	  ar=go!	   Ele	  

confessa	  que	  a	  natação	  nas	  piscinas	  de	  água	  fria	  nunca	  o	   haviam	  encantado	   suficientemente!	  As	  opções	  cons=tuem	  muitas	  

vezes	  um	  desafio.	  Outros	  escolheram	  a	  Marinha	  por	  necessidade	  precoce	  de	  libertação,	  coisas	  do	  fim	  da	  adolescência,	  sendo	  

que	  o	  narcisismo	  pessoal	  que	  a	  farda	  pode	  es=mular	  vinha	  mesmo	  muitas	  vezes	  a	  propósito.	  Ou	  então	  porque	  até	  havia	  já	  um	  

pequeno	  soldo, 	  o	  vencimento	  do	  cadete,	  nada	  mau	  nesse	  tempo.	  E	  o	  enxoval	  até	  já	  era	  gratuito,	  lembram-‐se?	  Cada	  geração	  e	  

cada	  classe	  social	   têm	   a	  sua	  própria	  necessidade	  de	  pecúlio.	  Por	   outro	   lado,	  também	  pode	   acontecer	   que	   cada	  imaginário	  

individual	   invente	  un	  mariage	  de	   raison	   com	  uma	  qualquer	   representação	   simbólica,	  colec=va.	  Para	  lá	  da	   farda	  existe	  uma	  

nobreza	  de	  porte,	  uma	  honra	  ou	  uma	  bandeira.	  Quem	  vem	  do	  “Colégio”	  ou	  do	  “Pilão”,	  não	  olha	  para	  a	  bandeira	  da	  mesma	  

maneira	  que	  um	   candidato	  oriundo	   do	   Liceu	  Camões	  ou	   do	   Gil	  Vicente.	  A	   representação	   social	   nasce	  de	  uma	  ancoragem,	  

mais	   fluida,	   individual	   e	   depois	   de	   uma	   objec=vação,	  mais	   concreta.	   É	   como	   no	   casamento, 	  primeiro	   aproximamo-‐nos	   e	  

fazemos	   a	   (an)-‐coragem	   e	   sonhamos.	   E	   só	   depois	   objec=vamos,	   atracamos	   mesmo	   e	   devagarinho	   vamos	   acordando	   e	  

começamos	  a	  compreender	  o	  que	  é	  uma	  amarração	  com	  todos	  os	  cabos,	  =po	  capitão	  de	  longo	  curso	  “à	  Jorge	  Amado”.



Saímos	   de	   casa,	   olhamos	  para	   fora	   e	   sonhamos.	   Depois, 	  já	   na	   profissão,	   comprometemo-‐nos	   e	   acordamos	  para	  uma	  

realidade	  mais	  sólida	  e	  mais	  real.	  E	  por	  aí	  fora,	  se	  não	  andarmos	  mesmo	  distraídos,	  vamos	  con=nuando	  a	  sonhar	  e	  a	  acordar.	  

Até	  na	  inves=gação	  cien]fica	  é	  assim.	  Tudo	  sempre	  acompanhado	  de	  um	  enorme	  desejo	  e	  de	  um	  gozo	  por	  vezes	  muito	  nosso,	  

soberbo	  e	  profundo.	  	  

Um	  Livro	  de	  Curso	  é	  também	  a	  construção	  de	  um	  desejo,	  pela	  evocação	  de	  algo	  que	  foi	  importante	  na	  nossa	  vida	  comum.	  

Recordar	  é	  viver	  porque	  é	  um	  re-‐inventar	  desse	  nosso	  próprio	  desejo.

No	   drama	  está=co	  “O	  Marinheiro”,	  Fernando	  Pessoa	  fala	  pela	  voz	  das	  suas	  três	  veladoras	  e	  ele	  próprio,	  como	  o	  vento,	  (re)-‐

vela	  como	  as	  velas	  do	  inconsciente	  	  são	  o	  motor	  propulsor	  do	  desejo	  de	  cada	  “navegante”.	  A	  bordo,	  nem	  todo	  o	  marinheiro	  é	  

possuído	  pelo	  sonho,	  mas	  quase	  todos	  têm,	  em	  cada	  porto,	  um	  termo	  de	  iden=dade	  recheado	  de	  cosmopoli=smo	  e	  desejo	  de	  

aventura.	  Cada	  ancoragem,	  com	  coragem	  ou	  sem	  ela,	  é	  um	  tempo	  em	  que	  os	  sonhos	  de	  organização	  mí=ca	  da	  nossa	  própria	  

infância	  permitem	  a	  festa	  da	  virilidade	  à	  solta.	  Na	  sedução	  exó=ca	  do	  regresso	  –	  o	  cais	  é	  uma	  saudade	  de	  pedra,	  também	  diz	  

o	  poeta	  –	  surge	  a	  odisseia	  do	  acolhimento	  ao	  herói:	  é	  a	  namorada	  que	  espera,	  é	  a	  irmã,	  é	  a	  mãe,	  é	  a	  esposa.	  Parece	  que	  é	  

assim	   com	   quase	   todos	   os	   marinheiros,	   civis	   ou	  militares.	   Conheci	   um	   Capitão	   de	   Navio,	   da	   Afurada,	  que	   falava	   de	   uma	  

prá=ca	  do	  seu	   pessoal,	  na	   contagem	  do	   tempo,	  nas	  campanhas	  do	   bacalhau:	   na	  ida	   contavam	  para	  cima	  e	  exactamente	  a	  

meio	   do	   tempo	   de	  campanha,	  começavam	  a	   contar	   ao	   invés:	   99,	  98,	  97,	   96	  …	  como	   que	   puxando	   até	  ao	   zero	   o	   cordão	  

umbilical	   que	   era	   o	   dia	   do	   regresso	   a	   casa,	   como	   se	   tudo	   fizesse	   evocar	   o	   desejo	   de	   paz,	   campo	   de	   insonorização,	   só	  

comparável	   ao	   regresso	   à	   calmaria	   do	   útero	   materno!	   Lembram-‐se	   disto,	   certamente	   os	   que	   es=veram	   em	   África,	   na	  

turbulência	  da	  guerra	  ou	  na	   sua	  comissão	  prolongada,	  no	  seu	  navio!	   Curiosamente,	  mais	   tarde,	  em	  termos	  académicos,	  no	  

Reino	  Unido,	  =ve	  ocasião	  de	  verificar	  que	  também	  era	  assim, 	  algo	  de	  muito	  parecido,	  com	  marinheiros	  ou	  marujos	  de	  outras	  

fainas.	  A	  correlação	  entre	  privação	  emocional	  (factor	  de	  stress)	  e	  o	  acidente	  náu=co	  por	  erro	  humano,	  a	  lembrar	  os	  episódios	  

quase	   psicó=cos	  das	  crianças	   e	  o	  estado	   de	   por	   vezes	   severa	   fragilidade	   e	   frustração	  durante	   a	  faina	  a	  bordo,	  reflec=a	  a	  

importância	  da	  compulsão	  de	  repeMção	  para	  um	  eventual	  acidente1.	  O	  mar	  interior	  de	  cada	  ser	  humano	  e	  os	  sen=mentos	  dos	  

corações	  são	   regidos	  pelos	  mesmos	  ventos	  submarinos.	  E	  para	   todos,	  “terra”	   é	  metáfora	  de	  feminino.	  A	  terra	  é	  como	  uma	  

mulher	   que	   deseja	   ser	   conquistada.	   E	   também	   ela	   tem	   que	   sen=r	   que	   não	   será	   valorizada	   se	   não	   oferecer	   a	   devida	  

resistência.	   Por	   sua	   vez,	   sugere-‐nos	   Serge	   Dufoulon2,	   também	   o	   “marujo”	   treinado	   na	   transgressão	   de	   conquistador,	  

sobretudo	   aquele	   com	   um	   pathos	   mais	   rufião,	   pode	   acordar	   e	   compreender	   que	   o	   desejo	   tem	   a	   sua	   própria	   lei	   de	  

funcionamento.	  A	  vida	  ar=ficial	  a	  bordo	  fabrica	  ali	  uma	  espécie	  de	  Asilum3, 	  sendo	  o	  navio	  uma	  “insMtuição	  total”,	  com	  o	  seu	  

tempo	   profano	   suscep]vel	   de	  produzir	   como	   que	  uma	  virose	   castradora.	  Contudo,	   todo	   o	   ser	   humano,	   sobretudo	   o	   que	  

conhece	   a	   hierarquia	   militar	   de	   bordo	   tende,	   sensatamente, 	   a	   compreender	   e	   introjectar	   a	   lei	   da	   acumulação	   do	  

____________________
1- Hill, J. M. (1972) – The Seafaring Career. Centre for applied social research.  The Tavistock  Institute  of  Human Relations. 
London. 

2 - Dufoulon, Serge (2000) – “Culture Marine et Temporalité: du quotidian au  mythe”. In  Ethnologie  Française. Vol. XXX, 
nº 3, pp. 473-485. Paris : Les Presses Universitaires de France. 

3 - Golfman, E.  (1961) – “Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates”,  Penguim Books. A 
tradução brasileira dá pelo título de “Manicómios, Prisões e Conventos”. Na realidade este é um trabalho de levantamento 
crítico de muitas “Instituições Totais”  ou espaços de mortificação, onde o tempo de lazer tende a misturar-se com o tempo de 
trabalho. O autor analisa especialmente um célebre Relatório Richardson sobre a organização da vida a bordo, nas Marinhas 
Mercantes britânica e americana. Já o trabalho de Doufolon (2000), também ancorado no Asylums, é essencialmente centrado 
nos navios da Marinha Nacional Francesa.  



capital	  simbólico	  que	  preside	  à	  contenção	   dos	  próprios	  objectos	  desejantes.	  E,	  assim,	  passar	  a	  um	  outro	  =po	   de	  elaboração	  

interior,	  descobrindo	  que	  viver	  não	  é	  apenas	  passear	  o	  corpo	  pelas	  ruas	  da	  cidade.	  Encontrar	  a	  sua	  posição	  perante	  o	  mundo	  

e	  a	  vida	  é	  acordar	   para	  a	  diferença	  entre	  olhar	  para	  fora	  e	  olhar	  para	  dentro	  na	  nossa	  própria	  existência,	  em	  direcção	  a	  algo	  

mais	  elaborado.	  É	  a	  transformação	  de	  um	  Eu	  Ideal	  (abstracto)	  em	  Ideal	  de	  Eu	   (ou	  de	  vida), 	  rumo	  da	  cidadania.	  Marinheiros	  de	  

todo	  o	  mundo,	  uni-‐vos.	  É	  o	  que	  nos	  sugere,	  por	   sua	  conta	  própria	  e	  outra	  via,	  o	  João	  Freire4, 	  marujo	  da	  nossa	  condição,	  que	  

todos	  recordamos	  da	  Escola	  Naval.

A	  vida	  militar	  e	  o	  seu	  ethos, 	  a	  Escola	  Naval	  em	  par=cular,	  deram-‐nos	  essa	  capacidade,	  esse	  saber-‐fazer	  e	  esse	  saber-‐saber,	  

através	  da	  aprendizagem	  dos	  deveres	  da	  cidadania.	  O	  “livro	  sagrado”	  da	  OSN	   (Ordenança	  do	  Serviço	  Naval), 	  como	  lhe	  chama	  

João	  Freire,	  é	  um	  livro	  de	  referência,	  de	  experiências	  acumuladas,	  de	  qualidade	  na	  acção	  e	  dignidade	  profissional.	  É	  a	  cultura	  

organizacional	   e	  o	  clima	  psicológico	  do	  navio	  que	  podem,	  se	  necessário,	  colocar	   a	  “Nau-‐de-‐Pedra”	  em	  posição	  de	  sen=do, 	  já	  

que	  a	  introjecção	  de	  valores	  originada	  do	  processo	  forma=vo,	  primeiro	  na	  Escola	  Naval	  e	  posteriormente	  na	  vida	  profissional,	  

nos	  ensinou	  também	  que	  a	  lealdade	  e	  a	  frontalidade,	  como	  o	  efeito	  da	  palavra,	  o	  treino	  à	  distância,	  a	  linguagem	  da	  par=lha	  

do	   poder,	  se	   cons=tuem	  como	  variáveis	  que	  podem	   colocar	  os	  mais	  empedernidos	  em	  posição	  de	   respeito.	  É	  um	  efeito	  da	  

aprendizagem	   dos	   valores	   com	   sen=do	   de	   mútua	   responsabilidade.	   Hoje,	   reformados,	   já	   na	   “pesada”,	   evocamos	   uma	  

Marinha	  que	   nos	   ensinou	  que,	  mesmo	   cá	   fora,	  não	   há	  ordem	   civil	   tolerável	   sem	   sen=do	  de	  comunidade	  e	   liderança,	  sem	  

cidadãos	   civilizadamente	   organizados.	   Hoje, 	   quando	   olhamos	   para	   fora,	   con=nuamos	   a	   sonhar	   mas	   já	   sabemos	   bem-‐

compreender	   que	   não	   há	   democracia	   sem	   competência	   profissional,	   sem	   bom-‐senso,	   sem	   sensibilidade	   nas	   relações	   de	  

trabalho,	  sem	  sen=do	  de	  equilíbrio	  e,	  portanto,	  não	  há	  democracia	  sem	  democratas.	  E	  nisso,	  os	  nossos	  anos	  60	  foram,	  para	  

nós	  todos,	  penso	  eu,	  paradigmá=cos.	  “Vá	  para	  fora	  cá	  dentro,	  siga	  a	  Marinha”.	  Foi	  essa	  a	  nossa	  “emigração”!

A	  maioria	  emigrava	  para	  França,	  nós	  “emigrámos”	  cá	  dentro,	  foi	   em	  Outubro	  e	  Novembro	  de	  61	  que	  assentámos	  praça,	  

no	  Alfeite.	  E,	  se	  nos	  aproximarmos	  mais	  da	  realidade	  sociológica	  portuguesa	  de	  então	  daremos	  conta	  de	  que,	  nos	  anos	  50	  e	  

60,	   a	   nossa	   taxa	   de	   emigração	   era	   das	   mais	   elevadas	   da	   Europa:	   cerca	   de	   40.000	   portugueses	   abandonavam	   o	   País,	  

anualmente.	   Em	   1956,	   o	   Relatório	   do	   Comité-‐de-‐Mão-‐de-‐Obra	   da	   OCDE	   mostrava	   que,	   já	   nessas	   duas	   décadas,	   terão	  

emigrado	  cerca	  de	  1	  milhão	  de	  habitantes,	  homens	  na	  flor	  da	  idade,	  atravessando	  a	  fronteira	  para	  procurar	  trabalho. 	  A	  breve	  

trecho	  o	  País	  seria	  uma	  “segunda	  Irlanda, 	  habitada	  por	  velhos	  e	  crianças	  muito	  jovens”,	  escreveram	  dois	  jornalistas	  britânicos,	  

Peter	  Fryer	  e	  Patrícia	  McGowan	  Pinheiro5,	  os	  mesmos	  que	  citam	  aquele	  Relatório.

Na	  origem	  deste	  êxodo	   estava	  a	  condição	  económica.	  A	  tradicional	  emigração	  para	  o	   Brasil,	  Venezuela	  e	  Canadá	  mudou	   de	  

rumo	  e	  começou	  a	  direccionar-‐se	  intensamente	  para	  França.	  Os	  arredores	  de	  Paris	  eram	  então,	  entre	  nós,	  conhecidos	  como	  a	  

segunda	   grande	   capital	   portuguesa.	   Abundava	   a	   emigração	   clandes=na.	   Audácia	   e	   engenho	   não	   faltavam	   aos	   nossos	  

emigrantes.	  Por	   mo=vos	  óbvios, 	  um	  pobre	  não	   podia	  ter	   passaporte	   de	   turista,	  como	   aquele	  que	  a	  minha	  própria	  mulher	  	  

u=lizou,	  quando	  me	  foi	  “visitar”	  a	  Nantes,	  nos	  fins	  de	  1968.	  A	  ideia	  inicial	  era	  ficar	  lá	  	  por	  	  um	  	  longo	  	  período,	  	  superior	  	  ao	  	  da

	  ____________________	  	  	  
4 - Freire, J. (2003) – Homens em Fundo Azul-marinho – Ensaio de Observação Sociológica sobre uma Corporação nos 
Meados do Século XX: A Armada Portuguesa. Celta Editora.

5 - Fryer, P.  e Pinheiro, P.M. (1963) – Le Portugal de Salazar. Ruedo Ibérico Editora, pág. 117. Trata-se de uma tradução do 
livro com o título “Oldest Ally”,  editado pela Dennis Dobson Books, London,  1962. O livro é resultado de uma viagem de 
investigação ao Portugal de então. Percebe-se, da sua leitura, que estes jornalistas tiveram contacto com elementos das FA’s 
portuguesas, muito provavelmente da Marinha.



minha	  própria	  estadia,	  uma	  vez	  que	  lhe	  =nha	  sido	  atribuída	  uma	  bolsa	  de	  pós-‐graduação	  	  em	  França,	  pela	  Fundação	  	  Calouste

Gulbenkian.	  O	  então	  Ministro	  da	  Educação	  –	  sub=l	  e	  cauteloso	  –	  indeferiu	   o	  seu	  requerimento	  para	  estudar	   no	  estrangeiro,	  

com	  um	   “despacho”	   interessan]ssimo,	  que	   pode	   muito	   bem	   caracterizar	   aquela	  época:	   (…)	   “a	   requerente	  não	  precisa	   de	  

saber	   mais,	   já	   tem	   um	   curso	   com	   boa	   classificação”.	   Assumindo	   o	   risco,	   decidimos	   então	   que	   a	   “requerente”	   iria	  

“oficialmente”	   visitar	   o	   marido,	  oficial	   da	  Armada, 	  então	   dado	   à	  Missão	  de	  Construções	   Navais	  em	  Nantes	   e,	  assim,	  lá	   foi	  

ficando	  até	  ser	  posteriormente	  demi=da,	  em	  Lisboa,	  por	  “abandono	  do	  lugar”.	  De	  notar	  que,	  muito	  antes,	  eu	  =nha	  planeado	  

oferecer-‐me	  como	  voluntário	  para	  integrar	  a	  guarnição	  de	  uma	  fragata	  –	  a	  “Roberto	  Ivens”	  –	  em	  consequência,	  precisamente,	  

da	   atribuição	   daquela	   sua	   bolsa.	   De	   nada	   serviram	  os	   nossos	   esforços	   junto	   daquele	  Ministério,	  para	   explicar	   os	  nossos	  

legí=mos	   interesses.	  Os	  “burocratas	  de	  serviço”	   =nham	  instruções	  para	  evitar	   toda	  a	  suposta	   tenta=va	  de	  fuga	  camuflada.	  

Acabei	   por	   chegar	   primeiro	  a	   França,	  precisamente	  a	   16	  de	  Maio, 	  no	  dia	  em	  que	  começou	   “la	   grande	  bagarre”,	  o	   célebre	  

Maio	  de	  68.	  Recordo	  bem	  como,	  nessa	  madrugada,	  ao	  subir	  o	  La	  Loire	  com	  piloto	  francês	  a	  bordo6,	  eu	  e	  o	  oficial	  de	  quarto,	  o	  

Mendes	  Cabeçadas,	  fomos	  trocando	  pontos	  de	  vista	  sobre	  o	  estado	  a	  que	  chegara	  a	  polí=ca	  da	  nossa	  Terra.	  Mal	  sabíamos	  o	  

que	  nos	  esperava,	  à	  chegada	  a	  Nantes.	  A	  França, 	  toda	  ela,	  paralisou	  depois	  durante	  um	  mês	  e	  Nantes	  não	   fugiu	  à	  regra.	  Em	  

termos	  de	   importância	  cultural,	  a	  Universidade	  local	  era	  reconhecida	  como	   a	  segunda	  Academia	  de	  França.	  Era	  em	  Nantes	  

que	  também	  se	  agitavam	  as	  “guarnições”	  da	  Sud	  Avia=on	  e	  do	  próprio	   Chan=er	  Atlan=que.	  Para	  evitar	  eventuais	  contactos	  

ou	  perigosa	  contaminação	  polí=ca, 	  uma	  muito	  cautelosa	  deliberação	  superior	  determinou,	  como	  medida	  de	  “segurança”, 	  que	  

toda	  a	  guarnição	   do	  Navio	  Depósito	  “São	  Cristóvão”	   7	   deveria	  ficar	   sem	  permissão	   do	  uso	   de	  licença,	  pelo	   tempo	  que	  fosse	  

necessário.	  Agentes	  da	  PIDE	  rondavam	  com	  alguma	  frequência	  o	  navio. 	  As	  guarnições	  das	  futuras	   fragatas	  e	  submarinos	  em	  

construção,	  ficavam	  alojadas	  a	  bordo	  do	   “Bateau	  Caserne”, 	  colorida	  designação	  que,	  desde	  o	   início,	  as	  simpá=cas	  guias	  das	  

embarcações	  de	  serviço	  turís=co	  que	  por	  ali	  passavam,	  naquele	  braço	  do	  La	  Loire, 	  haviam	  decidido	  atribuir	  ao	  São	  Cristóvão,	  

atracado	  próximo	   do	   Chan=er	   Atlan=que	  de	  Bretanhe.	  Era	  ali	   que	  estávamos	  “hospedados”,	  com	  o	  bateau	   a	  servir-‐nos	   de	  

hotel.	   A	   Marinha,	   patrio=camente,	   só	   nos	   pagava	   subsídio	   de	   embarque	   no	   estrangeiro,	   solução	   que	   sempre	   era	   mais	  

poupadinha,	  a	  evitar	  o	  respec=vo	  dispêndio	  de	  Ajudas	  de	  Custo.

Nesta	  nossa	  época	  de	  modernidade,	  nas	  pequenas	  e	  nas	  grandes	  questões,	  eram	  muitos	  os	  paradoxos	  e	  os	  dilemas	  polí=co-‐

económicos	  que	  então	  nos	  serviam	  de	  cenário	  de	  fundo!	  Se	  bem	  se	  lembram	  exis=a, 	  de	  forma	  generalizada,	  um	  enorme	  grau	  

de	   iliteracia	  e	   supers=ção	  popular,	  a	   criar	   múl=plas	  dependências	  no	   nosso	   desenvolvimento	   nacional.	  O	  País	   era	  pobre	  e	  

prenhe	   de	   formalidades	   burocrá=cas.	   Para	   ter	   isqueiro	   era	   obrigatória	   uma	   licença.	   Os	   fiscais	   dos	   isqueiros	   eram,	  

simultaneamente,	  agentes	  da	  Polícia	  Polí=ca.	  As	   ideias	  que	   vinham	  do	  estrangeiro	   tendiam	  a	  ser,	  em	  princípio,	  subversivas.	  

Foi	   o	   caso	   do	   Bispo	   do	   Porto,	  em	   1958,	  que	   foi	   impedido	   de	   regressar	   ao	   País	   só	   porque,	   um	   mês	   depois	   das	   eleições	  

presidenciais	  desse	  ano	  (13	  de	  Julho),	  numa	  célebre	  carta	  dirigida	  ao	  ditador	  e	  enviada	  de	  Barcelona	  onde	  residia,	  se	  referia	  

às	  greves	  de	  Abril	  em	  Espanha,	  para	  lá	  de	  tecer	  apreciações	  patrió=cas	  sobre	  o	  estado	  em	  que	  a	  Igreja	  sen=a	  o	  afastamento	  

dos	  católicos	  mais	  crí=cos	  do	  Regime8.	  Acerca	  dessa	  mesma	  questão	  da	  necessidade	  da	  mudança	  social	  dessa	  época, 	  António	  

Barreto	  mostrou,	  mais	  recentemente,	  que	  as	  tenta=vas	  de	  agiornamento	  polí=co	  haviam	  começado	  no	  seio	  do	  próprio	  Estado	  

____________________	  
6 - Fragata “Diogo Gomes”, irmã gémea da “Nuno Tristão”.

7  - Nome atribuído ao abatido NRP “Bartolomeu Dias”, gémeo do NRP “Afonso de Albuquerque”.

8 - D. António Ferreira Gomes mostrava, nessa corajosíssima carta a Salazar, a então ainda incipiente resistência dos católicos. 
O texto dessa carta nem sempre é fácil de ser acedido. Sugere-se pesquisa do Blogue “Entre as Brumas da Memória”,  que 
consultei em 4.07.2007. 



Novo. 	  Por	   um	  lado,	  exis=am	  esforços	  internos	  de	  alguns	  tecnocratas, 	  poucos,	  que	  entendiam	  não	   ser	   possível	  responder	  ao	  

desafio	   europeu	   sem	   desenvolver	   a	  nossa	  economia	   global9.	  Deparavam-‐se	   com	  um	  paradoxo	   dizcil	   de	   ultrapassar	   e	  que	  

residia	   na	   postura	  do	   núcleo	   mais	   conservador	   do	   Poder,	   teimosamente	   ancorado	   na	   ideia	   da	   opção	   africana,	   ideia	  que	  

depauperava	  económica	  e	  financeiramente	  a	  Nação.	  O	  democrá=co	  “chamamento”	  dos	  Aliados	  para	  uma	  progressiva	  adesão	  

à	  Europa,	  com	  etapas	  diversas	  e	  faseadas,	  não	  encontrava	  da	  parte	  do	  Regime	  uma	  resposta	  aberta	  e	  sistémica.10	   Quer	   isto	  

dizer	   que	   a	   economia	   portuguesa	   con=nuava	   fundamentalmente	   rural	   e	   sem	   indústria	   que	   se	   visse.	   A	   emigração	   era	  

inevitável,	  uma	  vez	  que	  entre	  o	   ir	  primeiro	  à	  guerra	  em	  África	  e	  depois	  ter	   que	  “ir	  às	  sortes”	  para	  os	  chanMers, 	  próximos	  de	  

Paris, 	   parecia	   mais	   convida=vo,	  mais	   enriquecedor	   e	   menos	   dangerous,	   apostar	   logo	   na	   segunda	   hipótese.	   Em	   termos	  

náu=cos,	  dir-‐se-‐ia	  que	   os	  marinheiros	  deste	  navio	   se	  começavam	  a	   sen=r	   apanhados	  por	   um	   temporal	   desfeito	   e	   a	   temer	  

ficar,	  neste	  mar	  de	  interesses	  cruzados,	  mesmo	  no	  fundo	  do	  olho	  da	  vaga!...

Evocando	   ainda	   os	   dilemas	   dos	   nossos	   cenários	   económicos,	   recordo	   que	   deram	   que	   falar,	   nessa	  época,	  os	   célebres	  

Planos	  de	  Fomento	  que,	  em	  boa	  verdade,	  não	  passavam	  de	  planos	  burocrá=cos	  do	  Estado.	  Eles	  haviam	  sido	  aceites	  por	  Lisboa	  

à	  contre	   coeur,	   com	  a	  própria	  diplomacia	   francesa	   a	  insis=r	   contra	  a	  resistência	   interna	  do	   governo	   português.	  O	   governo	  

gaulês	  e	  o	  próprio	  General	  De	  Gaulle	  mostraram-‐se	  par=cularmente	  mo=vados	  para	  pressionar	  Portugal,	  em	  favor	  da	  criação	  

de	   um	  cenário	   internacional	   an=-‐britânico	  e	   até	  mesmo	   an=-‐americano	   que	   favorecesse	  a	   sua	  própria	  estratégia	  nacional.	  

Para	  o	  conservadorismo	  português,	  os	  Planos	  faziam	  lembrar	   algo	  de	  pecaminoso11.	  A	  França,	  que	  possuía	  especialistas	  seus	  

disponíveis	   para	   o	   efeito,	   chegou	   mesmo	   a	   calendarizar	   as	   ajudas	   financeiras	   para	   esse	   seu	   inves=mento	   estratégico.	  

Acontece	   que,	   simultaneamente,	   as	   remessas	   dos	   nossos	   próprios	   emigrantes,	   a	   lembrar	   um	   substancial	   reforço	   dessas	  

mesmas	  ajudas,	  =nham	  o	  efeito	  de	  diminuir	  a	  dívida	  pública	  que	  sempre,	  em	   toda	  a	  nossa	  História,	   imensamente	  nos	  tem	  

(des)gastado,	   como	   ainda	   hoje	  muito	   bem	   sabemos.	   Com	   esses	   reforços	   nas	   empresas,	   nos	   serviços	   públicos,	  nas	   obras	  

municipais, 	  a	  Câmara	  Corpora=va	  respirava	  com	  algum	  alívio.	  Lá	  foi	  aceitando	  a	  ideia	  da	  planificação	  à	  la	  française!	  Alfredo	  de	  

Sousa,	  atrás	  citado,	  conta	  que	  Teotónio	  Pereira,	  também	  ele	  muito	  receoso	  sobre	  qualquer	  =po	  de	  planificação, 	  lhe	  havia	  um	  

dia	   confidenciado	   que	   “os	   Planos	   de	   Fomento	   [eram]	   uma	   treta”.	   E	   não	   só	   para	  o	   aparelho	   burocrá=co	   do	   Estado.	   Por	  

exemplo,	  mostrou	   ainda	   o	   mesmo	   Autor,	  o	   emparcelamento	   rural,	   sobretudo	   no	   Norte	   (zona	   de	  minifúndio)	   =nha	   uma	  

enorme	  influência	  social	  e	  polí=ca.	  Trocar	   e	  emparcelar	   com	  o	  vizinho	  do	   lado	  eram	  coisas	  para	  as	  quais	  mesmo	  as	  pessoas	  

com	   alguma	   notoriedade	   no	   Regime,	   não	   estavam	   habituadas.	   Os	   lobbies	   locais, 	   grupos	   de	   pessoas	   influentes	   na	   terra	  	  

advogados,	  médicos)	  mandavam	  mais	  que	  o	  próprio	  Ministro	  das	  Finanças.	  E	  se	  alguém	  me	  engana?

“A	  paz	  e	  a	  beaMtude	  das	  pessoas	  que	  iam	  à	  mesma	  	  missa	  	  mas	  	  que	  	  desconfiavam	  	  do	  	  vizinho	  	  que	  	  era	  	  proprietário	  	  de	  	  uma	  	  

___________________	  
9 - Barreto, A.  (1995) – “Portugal  na  Periferia  do  Centro: Mudança Social, 1960 a 1995”.  In Análise Social, Vol.  XXX 
(134), 5º, págs. 841-855.

10 - Alfredo de Sousa (1995) – “Os anos 60 da nossa Economia”. In Análise Social, Vol. XXX (133), 4º, págs. 613-630. Trata-se 
de um texto que reproduz uma interessante Conferência de 29 de Março de 1994,  proferida na Culturgest. O Autor mostra que, 
tendo Portugal assinado o Tratado de Estocolmo em 1959, era tempo de reforçar a sua aprendizagem em termos de integração 
numa Zona de Trocas Livres. Havia por um lado resistência dos ingleses que tinham a sua Commonwealth. Portugal entrara na 
EFTA sem ser ainda um país industrial. O Tratado permitira que alguns produtos,  como o vinho do Porto engarrafado e o vinho 
verde, para além de algumas conservas, fossem considerados produtos industriais. Fora uma boa ajuda, em termos de 
facilidades aduaneiras. Contudo, por outro lado, a resistência conservadora no seio do Regime, não permitia avanços decididos 
na internacionalização da economia portuguesa. O País continuava centrado no tempo do “orgulhosamente sós” aquando da 
resistência ao Plano Marshall, de 1947! Nesse contexto, a modernidade foi tentada mas nunca foi conseguida.

11 - Alfredo de Sousa (1995), obra já citada.



quinta	  ao	  seu	  lado,	  estavam	  abaladas”.	  	  A	  	  quietude	  	  e	  	  a	  	  paz	  	  rural	  	  estavam	  	  a	  	  desaparecer	  	  e	  	  tanta	  	  turbulência	  	  ideológica	  

fragilizava	  o	  imaginário	  do	  próprio	  regime	  corpora=vo.	  Era	  modernidade	  a	  mais.	  

Sobre	  a	  Modernidade	  e	  os	  ventos	  que	  em	  geral	  então	  assolavam	  o	  mundo,	  em	  par=cular	  nos	  anos	  60’s,	  a	  filósofa	  alemã	  

Hannah	  Arendt,	  já	  então	  sexagenária,	  diz-‐nos	  que	  a	  mudança	  social	  implica	  sempre	  para	  as	  populações	  o	  usufruto	  simultâneo	  

de	  um	  espaço	  e	  de	  um	  tempo	  livre,	  tempo	  de	  lazer	  que	  é	  passível	  de	  ser	  dedicado	  à	  “cultura”, 	  tempo	  disponível	  para	  começar	  

a	  pensar	  os	  complexos	  fenómenos	  que	  exigem	  e	  criam	  interrelacionamento12. 	  Nos	  nossos	  dias,	  o	  padre-‐poeta	  português	  José	  

Tolen=no	  Mendonça	  diz-‐nos	  que	  “a	  Primavera	  [pode	  estar]	  por	   toda	  a	  parte”.	  E	  ainda	  que	  “em	  nosso	  redor, 	  a	  natureza	  [e	  o	  

desejo]	   parece	   vencer	   a	   imobilidade	  do	   Inverno	   e	  amontoar-‐se	  nos	   traços	   insinuantes	   do	   seu	   reflorir”.	  “Uma	   seiva	   [pode]	  

revitalizar	  a	  paisagem	  do	  mundo”	  13.	  Por	  mim,	  sexagenário	  embora,	  eu	  por	  mim	  con=nuo	  a	  considerar	  que	  não	  existem	  águas	  

geladas	  de	  nenhuma	  piscina	  do	  mundo	  que	  possam	  criar	  impasses	  defini=vos	  à	  esperança	  desejante	  dos	  nossos	  corações.

Em	  termos	  de	  cenário	  polí=co	  a	  década	  de	  60	  foi	  determinante.	  As	  colónias	  já	  =nham	  voltado	  a	  designar-‐se	  (em	  1955)	  de	  

“províncias	  ultramarinas”, 	  como	  aliás	   já	  o	  haviam	  sido	  anteriormente,	  no	  Acto	  Colonial	  promulgado	  em	  Julho	  de	  1930.	  Até	  à	  

nova	  Cons=tuição	  de	  1951,	  passaram	  a	  ser	  designadas	  como	  colónias,	  de	  direito	  e	  de	  facto.	  Só	  a	  par=r	  de	  então	  o	  Ministério	  

da	  Colónias	  passou	  a	  ser	  Ministério	  dos	  Assuntos	  Ultramarinos. 	  A	  Carta	  das	  Nações	  Unidas, 	  que	  apontava	  todas	  as	  disposições	  

acerca	  da	  responsabilidade	  e	  obrigações	  dos	  Estados-‐membros	  rela=vamente	  aos	  territórios	  sobre	  tutela,	  não	  podia	  aplicar-‐

se	  a	  Portugal!	  

Em	   11	   de	   Novembro	   de	   1960,	   a	   Assembleia-‐Geral	   determinava	   que	   o	   nosso	   País	   prestasse	   contas	   da	   sua	   gestão	  

ultramarina,	  numa	  votação	  clara	  de	  68	  votos	  contra	  6, 	  embora	  ainda	  com	  24	  abstenções.	  Em	  15	  de	  Março	  do	  ano	  seguinte,	  o	  

Conselho	   de	   Segurança	   solicitava	   a	   Portugal	   que,	   com	   urgência,	   considerasse	   a	   introdução	   de	   medidas	   de	   reforma	   no	  

território	   angolano.	   Percebia-‐se	   que	   não	   chegava	   a	   propaganda	   ideológica	   e	   polí=ca, 	   carregada	   de	   fantasia	   mís=ca	   e	  

sen=mentalismo	  obscuran=sta,	  para	  parar	   a	  onda	  de	  fundo	  que	  nos	  submergia	   como	  um	  tsunami	   internacional.	  O	  ano	   de	  

1961,	  que	  para	  nós	  –	   curso	   “Nuno	   Tristão”	   –	   foi	  um	  ano	   de	   decisão	   e	  de	  esperança,	  foi	   para	   a	  diplomacia	  portuguesa	   de	  

então…	   um	   Annus	   Horribilis.	   Foi	   tempo	   em	   que	   as	   relações	   luso-‐britânicas	   sofreram	   um	   rude	   golpe	   (lembremos	   as	  

consequências	  da	  perda	  de	  Goa), 	  de	  tal	  forma	  que	  logo	  no	  início	  de	  1962,	  aquando	  da	  leitura	  de	  um	  célebre	  discurso	  sobre	  as	  

suas	   próprias	   dúvidas	   a	   propósito	   da	   Aliança,	   o	   Chefe	   do	   Governo	   perdeu	   a	   voz14. 	   De	   notar	   que	   este	   casamento	   de	  

conveniência	  (uma	  an=ga	  imagem	  que	  então	  simbolizava	  a	  Aliança)	  vinha	  já	  sendo	  subs=tuído	  por	  outras	  relações	  de	  amizade	  

com	  a	  França	  de	  De	  Gaulle,	  com	  quem	  Portugal	   vinha	  mantendo	  um	  Acordo	   Comercial	   assinado	  em	  29	  de	  Abril	  de	  1958,	  a	  

visar	  sobretudo	  um	  apoio	  polí=co	  para	  uma	  forte	  cooperação	  militar.	  

	  ____________________	  
12 - Arendt, H. (1961) – Between Past and Future. Viking Penguin Inc. Hannah Arendt considera que a Psicologia das 
Multidões cria muitas vezes fatídicas alienações a sugerir incapacidade de fazer juízos de valor sobre a complexidade da 
mudança social. Também considera que esse mesmo egocentrismo colectivo pode despoletar,  paradoxalmente,  a criatividade 
das comunidades e a capacidade de pensar com clareza e espontaneidade, na descoberta da solução para os impasses políticos e 
na saída das próprias confusões culturais. Percebe-se pois que a causalidade circular das Ciências Sociais já então era 
considerada distinta da causalidade linear das Ciências Naturais, ditas exactas.

13 - Mendonça, J. T. In Diário de Notícias (Madeira) de 14.03.2011. 

14 - Oliveira, P.A. (2007) – Os Despojos da Aliança. A Grã-Bretanha e a Questão Colonial Portuguesa, 1945-1975.  Lisboa, 
Tinta-da-China.



A	   renovação	   da	   Armada	   nos	   anos	   60	   resulta	   precisamente	   desse	   entrosamento	   polí=co15. 	   Para	   ver	   jus=ficados	  

internamente	  os	  seus	  pontos	  de	  vista,	  Oliveira	  Salazar	  esperava,	  ao	  que	  dizem	  e	  escrevem	  hoje	  aqueles	  que	  ainda	  estão	  vivos	  

e	  com	  ele	  privaram,	  a	  chegada	  de	  uma	  3ª	  Guerra	  Mundial16.	  Sabemos	  que	  para	  salvar	  as	  suas	  “províncias	  ultramarinas”,	  na	  

sua	  formação	  maurrasiana17	  inspirada	  no	  nacionalismo	  católico	  radical	  e	  persistentemente	  an=	  demo-‐liberal,	  Salazar	   sempre	  

jogou	  “à	  defesa”.	  Chamar	  a	  História,	  a	  Religião,	  a	  Psicologia	  e	  a	  própria	  Antropologia	  para	  jus=ficar	  “à	  outrance”	  a	  sua	  própria	  

“poliMque	   d’abord”,	   tem	   outro	   nome.	   Só	   nos	   regimes	   autoritários	   é	   que	   os	  fins	   jus=ficam	   os	  meios.	  Hoje	   é	   óbvio	   que	   a	  

questão	  colonial	  portuguesa	  se	  acabou	  mal,	  foi	  porque	  acabou	  teimosamente	  tarde.	  

Poli=camente,	  o	  Regime	  nunca	  abandonou	  a	  polí=ca	  do	  disfarce,	  do	  semblant. 	  Salazar,	  desde	  menino	   treinado	  no	   “jogo	  

das	   escondidas”,	   actuava	   com	   a	  própria	   alma	   circuncisada, 	  era	  mestre	   no	   criar	   a	   inversão	   de	   papéis	   e,	   como	   um	   sábio	  

manipulador	  no	  guiar	  o	  parceiro	  para	  a	  percepção	  da	  nuance	  escondida	  do	  seu	  argumento	   falacioso,	  =nha	  a	  arte	  de	  conduzir	  

o	   outro	   ao	   engano. 	  Foi	   assim	   no	   próprio	   discurso,	   que	   era	  mais	   percepcionado	   como	   um	   sermão	   (sempre	   lido)	   do	   que	  

propriamente	   como	   um	  discurso.	  Nesse	   jogo	   dialéc=co	   e	   em	  termos	  da	  terminologia	  hegeliana,	  dir-‐se-‐ia	  que	   o	   sujeito	  e	   o	  

objecto	   se	   encontram	   ambos	   num	   palco	   de	  media=zação,	  para	  que	   uma	  mudança	   “epistemológica”	   do	   ponto	   de	   vista	  do	  

observador	   pudesse	   reflec=r	   uma	  mudança	   “ontológica”	   do	   objecto	   percepcionado18.	   Um	   jogo	   de	   espelhos	   a	   revelar	   as	  

próprias	  máscaras	   de	   Salazar19.	  Os	  portugueses	   viviam	  assim	   num	  país	  fabuloso	   que,	  na	  realidade,	  era	  tão	   só	   um	   país	   de	  

fábulas.20

No	   mar	   desta	   nossa	   História,	   navegar	   à	   bolina	   rumo	   a	   uma	   sociedade	   mais	   aberta,	   em	   que	   a	   liberdade	   sublevasse	   a	  

autoridade	  dogmá=ca,	  exigia	   um	  “curriculum”	  de	  novo	   =po,	  uma	  nova	  postura	   e	  outra	   sensibilidade	   técnica	   e	  cultural,	  na	  

linha	  do	  pensamento	  de	  Hannah	  Arendt.	  

E	  é	   preciso	   que	   se	   volte	   a	  afirmar	   que	  essa	  abertura	  foi	   tentada	  e	   começou	  precisamente,	  dentro	   do	   próprio	   Regime,	  até	  

mesmo	  no	  seio	  da	  sua	  Câmara	  Corpora=va.	  Foram	  os	  já	  evocados	  tecnocratas	  do	  sistema	  que,	  com	  coragem,	  acabaram	  com	  a	  

polí=ca	  do	   Condicionamento	  Industrial	   e	  começaram	  a	  tentar	  “afogar”	   o	  “Estado	  Empecilho”	   de	  então. 	  Rogério	  Mar=ns”21,	  

(ex-‐Secº.	  Estado)	  	  ele	  	  próprio	  	  interventor	  	  privilegiado	  	  dessa	  	  época,	  	  mostra-‐nos	  como	  	  ocorreu	  	  esse	  “Sopro	  	  Criador”	  e	  essa

____________________ 

15 - Marcos, D. (2006) – “Portugal e a França na Década de 1960 – A Questão Colonial e o Apoio Internacional”.  In Relações 
Internacionais,  11, págs. 31-45. Era o próprio Primeiro-Ministro francês Michel Debré que regulava a venda de armas para 
Portugal. A estreita cooperação militar já tinha permitido, logo aquando da celebração do Acordo, a venda de 78 
autometrelhadoras Panhard e posteriormente, para a Força Aérea o fornecimento de aviões de transporte (Nord-Atlas) e de 
ataque ao solo (T-6 Harvard). Seguiram-se em 1963 os famosos helicópteros Alouette III e os camiões Berliet.

16 - Por exemplo, Adriano Moreira afirmou isso mesmo, recentemente, numa interessante entrevista na TV2, programa Câmara 
Clara, a Paula Moura Pinheiro (dia 26 Fev. 2011), também com a presença de Joaquim Furtado, autor da série “A Guerra”.

17 - São conhecidas as ligações de Salazar aos pensadores franceses, nomeadamente a Charles Maurras. Cristine Garnier, em 
Férias com Salazar, diz-nos a págs. 102, que Salazar lhe ia falar [naquela manhã] da sua formação maurrasiana e da influência 
que o estandarte de guerra “politique d’abord” [tinha tido] na sua vida pública. In Menezes, F.R. (2009) – Salazar. Ed. D. 
Quixote, pág. 399. Lisboa.

18 - Zizek, S. (2007) – La parallaxe. Editions Ouvertures, Librairie Arthème Fayard. Paris.

19 - Dacosta, F. (2006) – Máscaras de Salazar. Casa das Letras, 11ª Edição. Cruz Quebrada.

20 - Saraiva, A. J. (1958) – Dicionário Crítico de Algumas Ideias e Palavras. Edições Europa-América.

21 - Rogério Martins (1996) – “O que o vento não dispersa. Crónicas ”. Bertrand Editora. Lisboa. Como mostra o Autor, trata-
se de um negócio para armadores experientes, a exigir acumulação de saber, cultura empresarial activa, eficácia, organização e 
fama. 



tenta=va	  de	  modernidade,	  uma	  mudança	  do	  “Caminho	  do	  País	  Velho”. 	  Numa	  dessas	  suas	  Crónicas, 	  oferece-‐nos	  um	  exemplo	  

que	   todos	   os	   marinheiros	   podem	   compreender	   muito	   de	   perto:	   a	   história	   da	   Indústria	   dos	   Transportes	   Marí=mos	   (o	  

Shipping).	  Conta-‐nos	   um	   encontro	   com	  armadores	  noruegueses	  que,	  com	   arrogância,	  o	   desafiaram	   assim:	  “Portugueses?	  

Navegadores?	  Mas	  os	   meus	   barcos	  andam	  por	   todo	   o	  mundo	   e	  nunca	   encontrámos	   nenhum	   dos	   vossos!”22. 	  Provocações	  

destas	  também	  eu	   próprio	  as	  encontrei,	  vindas	  dos	  britânicos,	  nas	  minhas	  incursões	  académicas	  a	  Liverpool,	  já	  nos	  fins	  dos	  

anos	  80.	  Como	  atrás	  tentei	  mostrar,	  Portugal	   sempre	  lidou	  mal	  com	  a	  internacionalização	  dos	  seus	  negócios.	  A	  liberalização	  

das	  trocas	  e	  o	  risco	  foi	  sempre	  assustador	  para	  os	  nossos	  empresários,	  para	  a	  sociedade	  civil	  portuguesa.	  Só	  falo	  da	  indústria	  

do	   Shipping,	   precisamente	   porque	   oferece	   um	   exemplo	   paradigmá=co	   de	   todo	   o	   tecido	   industrial	   português.	   Com	   muita	  

frequência	  e	  neste	  caso	   concreto,	  o	  desafio	   reside	  na	  compra	  e	  venda	  de	  navios,	  na	  argúcia	  da	  reposição	  do	  equilíbrio	  do	  

mercado,	   no	   jogo	   da	   oferta	   e	   da	   procura23. 	  Andar	   ao	   tramping	   é	  mais	   do	   que	   um	   negócio,	   cons=tui	   uma	   arte	   que	   os	  

portugueses,	  efec=vamente,	  nunca	  dominaram	  muito	  bem	  uma	  vez	  que,	  nessa	  área,	  a	  existência	  do	  mercado	  colonial	  –	  mais	  

uma	  vez	  a	  Guerra	  Colonial	  –	  exercia	  uma	  influência	  demasiado	  castradora	  sobre	  a	  cria=vidade	  dos	  nossos	  armadores.	  Aprendi	  

muito	  disso	   com	  um	  grande	  “guru”	   dessa	  área,	  português,	  marinheiro	  nosso	  conhecido,	  um	  Homem	  do	  Mundo, 	  especialista	  

exímio	  de	  modernidade	  serena,	  o	  Jorge	  Pinho	  d’Almeida.	  

	  

É	  igualmente	  importante	  mostrar	  que	  uma	  época	  de	   ruptura	  e	  mudança,	  como	  a	  nossa	  década	  de	  60,	  não	   se	  pode	  explicar	  

apenas	   por	   factores	   meramente	   económicos	   e	   polí=cos. 	   Como	   também	   já	   tentei	   colocar	   em	   evidência,	   existem	   outros	  

condimentos	  importantes	  a	  explicar	  a	  modernidade,	  quer	  em	  Portugal	  e	  à	  nossa	  volta,	  quer	  no	  resto	   do	  mundo,	  como	  foi	  o	  

caso.	  Para	  entender	  tanta	  complexidade	  de	  um	  tempo	  assim,	  torna-‐se	  necessário	  explicar	  a	  crise	  hegemónica	  a	  que	  se	  assis=a	  

por	   toda	  a	  parte,	   sobretudo	   nos	   maiores	  centros	  urbanos	  mundiais.	  Os	   ritmos	  da	  mudança	   invadiam	  as	  nossas	  fronteiras	  

culturais,	  par=cularmente	  pelo	   cinema	   e	  pela	  rádio.	  A	   TV	  chegou-‐nos	   só	  em	   1957,	  mas	   cedo	   o	   poder	   polí=co,	  com	  muito	  

paternalismo,	  tomou	  conta	  dela.	  Os	  nós	  borromeanos	  do	  espaço	  geométrico	  da	  nossa	  existência	  colec=va	  precisavam	  de	  uma	  

alma	  de	  marinheiro	  para	  os	  desfazer.	  Acontece	  que	  o	  Facebook,	  o	  Twi_er	   e	  as	  Redes	  Sociais	  ainda	  não	  =nham	  chegado!...	  Em	  

compensação	  já	  haviam	  chegado	  a	  Moda,	  a	  Música	  e	  o	  Cinema.	  Em	  “Some	  Come	  Running”,	  traduzido	  livremente	  por	   “Deus	  

sabe	   quanto	   amei”,	   Frank	   Sinatra	   no	   seu	   melhor	   mostra	   como	   um	   soldado	   americano	   também	   é	   capaz	   de	   amar!	   Com	  

realização	  de	  Vicente	  Minneli	  e	  com	  música	  que	  então	  assombrou	  o	   Jazz	  e	  o	  Swing.	  Trata-‐se	  de	  um	  melodrama	  de	  1958	  que	  

retrata	  a	  modernidade	  de	  toda	  a	  geração	  “rat	  pack”, 	  filme	  maravilhoso	  que	  também	  integrou	  Dean	  Mar=n	  e	  Shirley	  MacLane.	  

É	   baseado	   no	   romance	   de	   James	   Jones,	   que	   conta	   a	  história	   de	   um	   soldado	   da	  2ª	  Guerra	  Mundial.	   Como	   recentemente	  

mostrou	   Eduardo	   Lourenço, 	  no	   seu	   Blogue,	  modernidade	  é	   sinal	   de	  uma	   nova	  solidão.	  Cinema	  queria	   dizer	   América. 	  Ir	   ao	  

cinema	  nos	   anos	  60	  =nha	  uma	  nova	  função,	  significava	  procurar	  novos	  convívios,	  um	   lugar	  de	  uma	  nova	  sociabilidade	  que	  

emergia	  do	  nosso	  “real”.	  Novas	  representações	  sociais	  surgiam.	  Havia	  um	  novo	  Imaginário	  e	   ia-‐se	  ao	  cinema	  nem	  que	  fosse	  

para	  comer	   pipocas.	  Era	   uma	  religiosidade	  [re-‐ligare]	  natural,	  que	  respondia	  inesperadamente	  ao	  choque	  entre	  evidências	  

dis=ntas	   e	   conflituantes.	  O	   conservadorismo	   moral	   e	  social	   da	  América	   interior	   começava	  a	   chocar	   com	   o	   Imaginário	   das	  

novas	  gerações	  urbanas.	  Recordo-‐me	  da	  viagem	  de	  instrução	  da	  Sagres	  aos	  States,	  em	  1964,	  já	  eu	  estava	  no	  OC,	  em	  que	  aos	  

____________________	  
22 - Ibidem, pág. 106.

23 - Moreby, D. H. (1985) – “The Future of Ship Organisations”. Spanut, vol.11,  Nº 3. Haifa, Shipping Research Institute.  No 
passado e em geral em todo o mundo, o negócio dos Transportes Marítimos vivia ancorado em paradigmas organizacionais 
tradicionais.  As inovações só lhe chegavam a posteriori,  umas duas décadas depois. A partir dos anos 60, época de 
modernidade, o Shipping transformou-se (nos países mais evoluídos), num campo de investigação e universo de experiências na 
globalização de outros mercados e das mais diversificadas áreas de negócio internacionais.



cadetes	  era	  solicitado	  pelos	  jovens	  	  que	  nos	  abordavam	  nas	  festas,	  o	  emprés=mo	  da	  própria	  farda,	  tão	  precisados	  estavam	  de	  

seduzir	   e	  conquistar	   as	  meninas	   que	   connosco	   dançavam.	  E	   lembro-‐me	  do	  casal	   nova-‐iorquino	   que,	  depois	  de	  visitarem	  a	  

Sagres	  onde	   os	   recebi,	  no	   dia	   de	   chegada	  em	   Brooklyn,	  me	   convidaram	  para	   uma	  noite	  em	  Green	   Village	   e,	   logo	   no	   dia	  

seguinte,	  terem	  convocado	  alguns	  dos	  seus	  melhores	  amigos	  para, 	  “ao	   vivo”…	  conhecerem	  um	  Europeu	  que	  =nham	  na	  sua	  

própria	  casa	  [jaula]!	  E	  não	  sabiam	  bem,	  imaginem,	  onde	  ficava	  Portugal!	  

	  

Modernidade	   é	   complexidade,	   é	   o	   desejo	   por	   vezes	   utópico	   e	   român=co	   de	   uma	   nova	   liberdade	   e	   sonho	   de	  

experimentação.	  Em	  termos	  epistemológicos,	  Alexandre	  Koyré	  fala-‐nos	  precisamente	  dessa	  “navegação”	  rumo	  à	  descoberta	  

interior	  de	  um	  Universo	  Infinito24.	  Já	  fora	  da	  Marinha, 	  =ve	  ocasião	  de	  falar	  muito	  da	  necessidade	  de	  abertura,	  com	  camaradas	  

mais	  an=gos	  com	  quem	  conservei	  grande	  amizade	  e	  fui,	  então,	  percebendo	  que	  as	  gerações	  anteriores,	  eventualmente	  mais	  

preparadas	  em	  termos	  académicos,	  =nham	  estado	  mais	  interessadas	  no	   simples	  progresso	  técnico.	  Profissionalismo	  foi	  para	  

eles	   a	  palavra	   de	  ordem.	  Talvez	  efeitos	   da	   sua	  própria	  experiência	   inicial	   nos	   navios,	  muito	   determinada	   certamente	   pela	  

onda	  de	   tecnicismo	   que	  acompanhou	   a	  adesão	   à	  NATO.	  A	  capacidade	  crí=ca	  da	  realidade	   social	   não	   parecia	  preocupá-‐los	  

tanto.	  No	   navio,	  enquanto	   “insMtuição	   total”, 	  a	   experiência	  profissional	   é	   de	   facto,	  muito	   marcante.	  O	  profissionalismo	   a	  

bordo	   nasce	  de	   uma	  socialização	   iniciá=ca	  (quo=diano	   ritualizado)	  e	  de	  uma	  iden=dade	   técnica	  que,	  por	  um	  lado,	  obriga	  a	  

esbater	   a	   autoridade	   formal	   mas	   que,	   por	   outro	   lado,	   acrescenta	   à	   vida	   do	   marinheiro	   um	  aprumo	   e	   um	   sen=do	   cívico	  

reforçado.	  Ser	  marinheiro	  está	  antes	  do	  ser	  militar.	  A	  dificuldade	  técnica	  da	  tarefa	  e	  o	  isolamento	  no	  mar	  emprestam	  a	  cada	  

profissional	  um	   sen=do	  de	   coesão,	  sem	  ilusão	  de	  invulnerabilidade	   (não	   pode	  haver	   rambos	  a	  bordo!).	  A	  alteridade	  fabrica	  

sen=do	  de	  integração	  e	  dificilmente	  se	  conjuga	  com	  a	  formatação	  monolí=ca	  do	  militar	  tradicional.	  Depois	  os	  extractos	  sociais	  

de	   origem,	  também	  contam	  muito.	  Só	  os	  anos	   60	  trouxeram	  a	   necessidade	   forte	  de	  outro	   =po	  de	  mudança, 	  as	  mudanças	  

socio-‐culturais.	  E	  penso	  que	  a	  nossa	  geração	  foi	  precisamente	  apanhada	  por	  esses	  novos	  ventos	  de	  mudança.

Apesar	  de	  tudo,	  as	  muralhas	  de	  hábitos	  vão	  sendo	  inevitavelmente	  rompidas!	  O	  desafio	  para	  mergulhar	  nas	  águas	  frias	  da	  

modernidade,	  nem	  que	  seja	  só	  em	  pensamento,	  acaba	  afinal	  por	   assis=r	  a	  todas	  as	  gerações.	  Os	  netos	  a	  isso	  obrigam,	  sente	  

hoje,	  certamente,	  o	   nosso	  Gonçalves	  Cardoso.	  Como	  na	  história	  do	   Neves	   de	  Carvalho,	   já	  em	  finais	   da	  década	  de	   60,	  em	  

Moçambique,	  ao	   largo	   da	   cidade	   da	   Beira.	   Cheio	   de	   coragem,	   joga-‐se	   à	   água	  para	   salvar	   o	   seu	   cachorro.	   Ele	   não	   podia	  

imaginar	  deixar	  de	  ver	  o	  bichinho	  feliz	  e	  contente,	  todos	  os	  dias,	  a	  correr	   e	  a	  pular	  no	  convés.	  No	   camarote	  do	  Comandante,	  

que	   afinal	   também	   sabia	   sonhar,	   pesasse	   embora	   o	   tal	   dever	   da	   profissão,	   após	   o	   paternalismo	   de	   uma	   admoestação	  

funcional	   (Você,	   pai	   de	   filhos,	   tão	   inconsciente	  você	   é!)	  percebe-‐se	  que	   já	   ali	   se	   fabricava	  para	  o	   dia	   seguinte	   um	  solene	  

bap=smo	  do	  cachorro,	  porque	  o	  sonho	  do	  “padrinho”	  nascera,	  afinal,	  do	  muito	  olhar	  profissionalmente	  o	  farol	  Savane!	  

	  

Coragem	  também	  a	  teve	  o	  nosso	  General	   Joel	  Junot.	  O	  Joel	  foi	  marujo	  antes	  de	  o	  ser,	  “treinado”	  nas	  ruas-‐mares	  [ruminares]	  

do	  Areeiro,	  onde	  morava.	  Como	  muito	  bem	  o	  desenha	  o	  Manuel	  Pinto	  Machado,	  o	  Joel	  reagia	  com	  gozo	  a	  tudo,	  em	  milésimos	  

de	   segundo	  (“toma	  lá	   que	  já	   levaste!”).	  Joel	  o	  cumpridor, 	  isso	  mesmo!	   Sempre	  despreocupado	   (=nha	  casca	  de	  caracol), 	  foi	  

também	  admoestado.	  Sabia,	  afinal,	  como	  ruminar	  a	  própria	  dor.	  

____________________	  

24 - Koyré, A. (1958) - “From the Closed World to the Infinite Universe”. New York, Harper. Filósofo e historiador do 
pensamento, Alexandre Koyré mostra-nos como a experiência do ser é,  muitas vezes, complexa e bilateral. Diz-nos que só 
somos influenciados por aquilo que nós próprios livremente determinamos. Pelo menos em grande parte, somos nós próprios os 
donos da influência no nosso infinito universo interior.



Por	   fim,	  quero	  dizer	   que	  me	  deu	  muito	  prazer	  este	  exercício	  de	  ter	  colocado	  o	  próprio	  Curso	  no	  divan.	  O	  Patrono	  não	  se	  

zangará.	  Fiz	   a	  tenta=va	  de	  ir	   (re)-‐ligando	  o	  Passado,	  o	   Presente	  e	  o	   Futuro.	  Em	  nome	  da	  metáfora	  paterna	  que	  é,	  afinal,	  o	  

patrono	   Nuno	  Tristão,	  tentei	  pesquisar	   no	  campo	   da	  economia	  das	  minhas	  próprias	  trocas	  simbólicas. 	  Com	  um	  significante	  

mestre	  em	  mente:	  Modernidade	  nos	  anos	  60.	  O	  Passado	  não	   pode	   ser	   para	  nós	  um	  “objecto	  de	  desvalorização”	  porque	   foi	  

nele	  que	  os	  nossos	  próprios	  objectos	  desejantes	  mergulharam,	  mesmo	  nas	  águas	  por	  vezes	  geladas	  da	  nossa	  História	  (pessoal	  

ou	   colec=va),	  na	  construção	   das	  nossas	   Ideias	   Criadoras	   de	  Futuro.	  Uma	  construção	  significante,	  penso.	  Aqui	   pode	  estar	   a	  

originalidade	  da	  nossa	  Comemoração	  dos	  50	  anos	  de	  entrada	  na	  Escola	  Naval.	  Entrada	  que	  foi	  o	  início	  desta	  grande	  Viagem.	  

Fernando	  de	  Almeida	  Cavaco


